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Capitulo I

O BODE PRETO NOS CAMPOS DE BATALHA

A guerra do Paraguai foi o ultimo ato da grande epopeia bandei-
rante que constituiu a Patria Brasileira (1).” Depois dela, as fronteiras
firmaram-se definitivamente e, misturando o sangue de seus filhos
nos campos de batalha, as provmcias brasileiras se fundiram na
coesao imperial.

A guerra desencadeou-se por atos imprevistos do Paraguai:
aprisionamento do paquete “Marques de Olinda

1

', invasao de Mato
Grosso e Corrientes, avango para o Rio Grande e o Uruguai. Nas
diregoes seguidas pelos exercitos paraguaios se sentem os rumos da
sua desmaroada ambigao, revelada pela defesa de Charles Expilly: a
NOVA FORMA POLITICA englobando Paraguai, Uruguai, Rio Grande
do Sul, Corrientes, Entre Rios e Mato Grosso, confederados sob a
chefja de Lopez, enfraquecendo o Imperio e a Argentina, ligando as
regioes geograficamente cercadas ao mar livre, de acordo com os
supremos interesses do judaismo internacional.

A ofensiva paraguaia langou sobre Mato Grosso indefeso duas
colunas, ocupando a regiao meridional. O Imperio levou a guerra ao
coragao do Paraguai e pelo sul, de modo que, so depois de feridos de
morte em Humaita, os invasores evacuaram a provincia saqueada e
ensanguentada. No ano de 1867, tentaram-se duas expedigoes liber-
tadoras sem resultados praticos: uma fluvial, que recuou diante da
variola; outra terrestre, que alcangou o territorio inimigo e retirou
diante da fome e do colera morbus, escrevendo a "memoravel anaba-
se da Laguna

1

'.

Enquanto os imperiais se concentravam em Concordia, no princf-
pio de 1 865, os paraguaios ocupavam Corrientes e atiravam as inves-
tidas de Duarte e Estigarribia sobre o Rio Grande do Sul e a Banda
Oriental. Esta teria o apoio dos blancos rebelados; aquela, o dos
escravos negros em revolta. Mas Duarte foi esmagado em Jataf.
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Estigarribia, encurralado em Uruguaiana, rendeu-se e a Esquadra

Imperial aniquilou a paraguaia na batalha naval do Riachuelo.

Detida a ofensiva paraguaia, os Aliados passaram a contra-ofen-

siva. A vitoria seria questao de tempo. Entao surgiram as campanhas

difamalorias do Brasil, seguidas de varias tentativas de mediagao.

Magonaria e judaismo sentem necessidade de salvar o ditador para-

guio, sua criatura, engajado a fundo na guerra infeliz.

Reunidas as "duas massas do Exercito Aliado, a de Uruguaiana

e a de Concordia, Mitre vai expulsar os invasores de Corrientes... A

25 de outubro de 1 865, a jungao dos dois exercitos esta praticamente

realizada nas margens do arroio Cuenca. Sao 22 mil brasileiros, 1 1 mil

argentinos e 4 mil uruguaios, ao todo 37 mil homens das tres armas

(2)". Os paraguaios retiram.

A contra-ofensiva implica na invasao do territorio inimigo, que se

faz pelo Passo da Patria, apos a tomada do forte do Itapiru. O general

Osorio e o primeiro a por o pe no Paraguai. Os Aliados avangam ate

Tuiuti, onde Lopez os ataca a 24 de maio de 1866, de surpresa, com

suas melhores tropas, sendo estrondosamente derrotado. "Vitoria

paralitica", chamou-lhe alguem, porque os invasores empacam diante

das linhas entrincheiradas que defendem um terreno inteiramente

desconhecido. Nao ha um mapa do Paraguai. O rio esta fechado pelas

baterias de Humaita; a terra misteriosa esta cortada de pantanos e de

fortificagoes. Comega a guerra de posigao que se prolonga indefinida-

mente.

Verificada a impossibilidade de romper passagem pela Bocaina,

no centro. busca-se faze-lo pelo flanco direito do inimigo apoiado no

rio Paraguai, onde se contaria com a colaboragao da esquadra. Oso-

rio, doente, retirara-se do comando dos imperiais e fora substituido por

Polidoro, visconde de Santa Teresa. O conde de Porto Alegre trouxera

do Rio Grande do Sul um 2 s corpo de exercito e se encarregara da

operagao Apoderou-se do forte do Curuzu, num assalto rapido, pre-

parando-se para atacar Curupaiti, o que nao fez imediatamente, por-

que Mitre, interessado no prolongamento da guerra, que enriquecia a

Argentina e podia enfraquecer o Imperio, the negou reforgos.

Lopez sentiu a gravidade da situagao e parlamentou, propondo

aos generais da Alianga a famosa entrevista de lataiti-Cora. Sua

intengao era ganhar tempo, a fim de poder fortificar melhor Curupaiti.

Flores opos-se a entrevista. Polidoro negou-se a comparecer. Mitre foi

em companhia do primeiro, que logo o deixou sozinho. A conversa

entre Mitre, "hombre vanidoso y mediocre", como escreve Blanco-

Fombona, e Lopez, "hombre fuerte por el animo y el brazo", durou
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cinco horas! O tirano tentou o outro com uma paz em separado: — “Si

me deja solo con los brasileros es para mi comida digerida", disse.

Nao conseguindo isso, fez uma proposta de paz que os governos
aliados arquivaram. Mitre declarou-lhe so poder tratar na base de sua
retirada do pais, condigao sine qua non E tudo o que se conhece do
demorado encontro sem testemunhas (3).

Sabc se. entretanto, que D. Bartolomeu Mitre era magon de alto

grau e que D. Francisco Solano Lopez tambem o era. Nessas ocasi-

oes, os irmaos da Acacia, mau grado rivalidades, inimizades ou guer-
ras, se dao a conhecer pelos sinais simbolicos e se ajudam. Vimos
que Polidoro, inflexivel na sua disciplina e na sua brasilidade, recusara
terminantemente tratar com o despota. Dominado pela ascendencia
de Mitre, Flores, no entanto, se opos, somente cedendo de mau
humor. Mitre foi o unico dos tres que se aprouve CINCO HORAS
SEGUIDAS na companhia do inimigo, fumando charutos, bebendo
vinho do Porto e conversando.

.

.

A suspensao de hostilidades permitiu a Lopez reformar as linhas

fortificadas de Curupaiti. Thompson, seu engenheiro militar, conta
qual o afa noite e dia na escavagao das novas trincheiras. Colocaram-
se mais canhoes e reforgou-se a guarnigao. Porto Alegre temia essa
demora e insistia pelo ataque imediato. A entrevista realizara-se a 12
de setembro de 1866. So a 22 Mitre assumiu o comando do 2® corpo

argentino e do 2® brasileiro, levando-os ao projetado assalto, ante

cujas insuperaveis dificuldades, apos mil prodigies de bravura, o ge-

neral chefe se viu obrigado a retirar. "O reves inesperado dos Aliados

diante daquelas trincheiras formidaveis encheu de alegria os para-

guaios e abalou o moral dos invasores. Os generais brasileiros atribui-

ram a maior culpa dos desastres e com certa razao ao general Mitre

(4).“

O desastre de Curupaiti abalou a opiniao publica no Brasil e no
Prata. Tamandare e Porto Alegre travaram-se de razoes com Mitre.

Polemica azeda. O segundo tratou-o com "sua proverbial altivez",

como escreve O'Leary. O primeiro deu asas a sua indignagao (5).

Fizeram as mais graves acusagoes ao chefe argentino.

Essas divergences vinham de longe, da rendigao de Uruguaia-

na, onde a pretensao de Mitre, querendo o comando chefe, fora por

ambos altivamente repe'ida (6). As prevengoes se avolumaram quan-
do Porto Alegre, tra^endo do Rio Grande do Sul o 2® corpo, que
organizara, se recusou a obedecer as ordens de Mitre que mandava
invadiro Paraguai pelo rio Parana (7).
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O reves estabilizou a guerra de posigao ate meados de 1867. A
inagao trouxe o desanimo. O colera morbus devastou as tropas. Mitre

retirou-se do teatro da guerra para atender a rebeliao das provi'ncias

na sua retaguarda. A politics chamou Flores a Montevideo onde foi

assassinado.

Nada disso
abateu o mo-
ral do Impe-

rio, decidido

a levar a
campanha
ate o fim, a
extirpar do
continente o

despota man-
comunado
com as for-

gas secretas

internaciona

is. Assumiu o

comando dos
brasileiros o
marques de
Caxias, ge-

neral invenci-

vel, espada
unificadora e
pacificadora.

Com
Caxias come-
ga a guerra

de movimen-
to. Organiza-

gao. Discipli-

na. Serieda-

de. Depois, a

marcha de

Brlgadeiro Joao Manuel Mena Barreto. Esta totografia foi tirada

de uma tela representando o general Joao Manuel Mena Barre-

to. quando. gravemente terido na batalha de Peribebui em 1 1 de
agosto de 1869, morreu heroicamente a testa da coluna que

comandava.

flanco pela ala contraria a Curupaiti, contornando as posigoes do

inimigo ate Tuiu Cue, apoderando-se do Estabelecimento e do Tail' a

beira do rio Paraguai. O Exercito acha-se alem de Humaita e a

Esquadra, com seu abastecimento garantido por ele, forga a passa-
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gem terrivel. A ausencia definitiva de Mitre unifica o comando aliado,

em terra e nas aguas, nas maos do velho estratego. Lopez ve-se

forgado a abandonar Humaita e a fugir pelo Chaco fronteiro, indo

acampar em Sao Fernando, defendido pela linha fortificada do Piqui-

siri. Os imperials ocupam Humaita e, junto com os argentinos, o

Chaco.
A situagao in-

terna da Republica

ediffcil. EL SUPRE-
MO, angustiado, ve
conspiragoes por

todos os lados. Em
cada pessoa sus-

peita um traidor.

Ate nos mais inti-

mos. Na propria fa-

milia. A propria
mae! Desconfia de
tudo. Nos delirios

da crueldade e da
embriagues a que
se entrega frequen-

temente, manda
torturar e fuzilar a

melhor gente de
Assungao. Em
1867, fora preso no
Rio de Janeiro o

major prussiano
Von Versen, contra-

tado para servir nas
hostes dotirano. In-

fluences ocultas

conseguiram sua li-

berdade. O major

alcangou Corrien-

tes e de la conseguiu corresponder-se com Lopez. Finalmente, atra-

ves do bloqueio chegou ao acampamento de Passo Pocu. Lopez
pensou que talvez fosse um assassino enviado pelos Aliados ou um
espiao de Mitre, apesar dos papeis em regra. Quern sabe nao haviam
substituido o indivfduo? Mandou vigia-lo de perto e, depois, prendeu-o

O Bispo D. Vital
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como conspirador, quando a sua pollda afirmou ter descoberto uma
conjura para derruba*lo. Os brasileiros libertaram Von Versen ao

tomarem Lomas Valentinas (8).

A falada conspiragao de Assungao custou muito sangue! A narra-

gao das atrocidades cometidas enche de horror. Sao paginas dos

Sovietes, da Tcheka, da Guepeu. Basta le-las em Thompson, Master-

mann. Von Versen. Washburn e outras testemunhas, para os cabelos

se arrepiarem. Enquanto isso, confiscavam-se o dinheiro, as joias e

alfaias das vitimas, logo remetidas para o estrangeiro nas canhoneiras

inglesas, norte-americanas, italianas e francesas, que nao deixavam o

ancoradouro de Angostura, em relagao constante com o tirano, como
afirmam inumeras testemunhas de vista As caixas contendo joias e

dobroes arrecadados infamemente, que ali se embarcavam. eram tao

pesadas que eram precisos seis ou oito homens para carregar cada

uma, assegura Thompson, um dos comandantes das fortificagoes de

Angostura e seu construtor. O saque do Paraguai durou todo o perio-

do da guerra. Ainda na campanha das Cordilheiras, o general Vitorino,

barao de Sao Borja, apanhou caixas e mais caixas de objetos de ouro

e prata nas bagagens da fami'lia do ditador. O conteudo de uma delas

se acha exposto no Museu Historico: aneis, rosarios, cruzes, meda-

Ihas, broches, alfinetes, pulseiras e outras obras de ouro, — joias de

gente pobre; moedas, fivelas, ornatos de arreios, estribos, cabegotes

de sela, esporas e argolas de prata; resplandores de santos, imagens

ricas, coroas de Nossas Senhoras, vasos de igreja, armas preciosas,

gemas desencastoadas.

Desconfiava-se da magonaria na tal conspirata contra Lopez,

conta Mastermann. A coisa tramara-se numa loja que funcionava em
casa do mestre-escola italiano Tupo, onde se exploravam os novigos

nas miciagoes (9). Pelos depoimentos que nos chegaram, parece que

o papel da magonaria foi antes de agente provocador para denunciar

os descontentes, entregando-os aos algozes e impedindoo enfraque-

cimento de Lopez por uma sublevagao as suas costas.

Caxias mandou estivar o tremedal do Chaco, fez o Exercito

Brasileiro atravessar o rio, deixou os argentinos aferrados ao Piquisiri

e. depois de marchar pelo pantano estivado, desembarcou nas proxi-

midades de Villeta. Estava na retaguarda de Lopez. Destruiu as resis-

tencias de Serrano em Itororo e de Caballero em Avai. A 21 de

dezembro de 1868, comegou o ataque das posigoes lopistas das

Lomas Valentinas, cercando as mesetas onde os paraguaios se ha-

viam entrincheirado e mandando a divisao de cavalaria de Andrade
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Neves ocupar e bater o potreiro Marmore, que ficava por tras e pelo
qual o despota acuado poderia escapulir.

Enquanto Mena Barreto se apoderava da linha do Piquisiri. nos-
sas tropas tomavam em dias seguidos de renhida luta as lomas
fortificadas, vencendo com o “remedio infalivel da baioneta” a tenaz
resistencia inimiga. No dia 27, o assalto ao derradeiro reduto, Ita Ivate,

onde se tei.contrava Lopez. Caxias precisava mais tropas frescas,
porque muito sacrificadas estavam as que combatiam desde o princi-

pio da batalha. Com este pretexto, mandou buscar os argentinos e
retirar inexplicovelmente a cavalaria de Andrade Neves do potreiro,

deixando ali somente a brigada de Vasco Alves. "O inimigo viu-se
completamente envolvido num cfrculo de ferro e abandonado pelo
tirano caprichoso e covarde, que, sacrificando o ultimo punhado de
homens que Ihe restava de seu exercito, fugiu vergonhosamente,
assim que a vigia, que tinha junto a si, Ihe indicou que o nosso Exercito

avangava e que as cavalarias carregavam pela esquerda e pelr.

retaguarda (10)."

Apanharam-se as bagagens de Lopez, o arquivo, os proprios

uniformes de grande gala, tao precipitada foi a fuga. Os soldados
imperiais comeram o almogo preparado para EL SUPREMO. Mas ele
evadiu-se pelo potreiro em fora, a disparada, seguido de uns cem
homens. Elisa Lynch e os filhos escaparam a toda em carretas,

guardados pelas imunidades diplomaticas do ministro Mac Mahon em
qualquer eventualidade. O diplomata norte-americano conservou-se
ate o derradeiro momento no quartet general paraguaio (1 1 ). Entre os
papeis do ditador estava seu testamento e o testamenteiro nomeado
era o citado Mac Mahonl Lopez foi parar em Cerro Leon, onde prepa-
rou a continuagao da guerra.

A fuga de Lopez encheu do maior espanto toda a gente da
campanha e fora dela. Era pouco admissive! sem cumplicidade dos
Aliados, nas condigoes em que se travara o combate. Os clavineiros

de Vasco Alves trocaram tiros com os fugitivos sem pensar que Lopez
estivesse no meio deles. Toda a gente, na epoca, admitiu uma interfe

rencia qualquer que favoreceu a escapula. O proprio Thompson inda-

ga se nao haveria uma INTELIGENCIA SECRETA entre Lopez e
Caxias (1 2). O general visconde de Maracaju, veterano da campanha,
testemunha: "Correram os mais disparatados juizos sobre tal fuga,

mormente por nao se ter mandado em seguida uma forga de cavalaria

perseguii e aprisionar Lopez.” Acrescenta que era crenga geral nao
poder es Tapar e que, nao tendo Caxias o perseguido, fez crer, como
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correu, que havia promessa do ministro norte-americano, general

Mac Mahon, do ditador retirar-se do Paraguai (13).

Nos acampamentos e fora deles, a fuga de Lopez ficou sendo

"uma interrogagao no ar". A voz geral afirmava que o Bode Preto

tambem fazia das suas nos campos de batalha. Muitos jornais da

epoca fizeram-se eco dessa acusagao. "A magonaria, alguem garan-

tiu. nao andou alheia ao negocio... (14)" Na verdade, o ministro Mac
Mahon era magon; Francisco Solano Lopez era magon; o duque de

Caxias era magon, embora catolico praticante, ouvindo missa no seu

altar de campanha e comungando seguidamente; o brigadeiro Vasco

Alves, futuro barao de Sant'Ana do Livramento, que guardava o potrei-

ro, era magon (15). E ainda nas vesperas do ataque decisivo de Ita

Ivate o diplomata ianque trocara ofidos com o general chefe dos

Exercitos Aliados.

E dificilimo elucidar o misterio. Da que pensar, todavia, aquela

seguranga com que Caxias deu a guerra por acabada, virou as costas

aos destrogos do Exercito Paraguaio e foi ocupar Assungao sem
mandar a menor forga no encalgo do f ugitivo, ao menos para observa-

lo. Sentindo-se doente, Caxias retirou-se as pressas para o Rio de

Janeiro. Essa atitude foi veementemente combatida e condenada pelo

"inflexivel" Zacarias de Gois e Vasconcelos, que demonstrou ainda

haver muito o que fazer para aniquilar Lopez (16). Tem-se a impres-

sao de ter o general Mac Mahon apelado para Caxias, garantindo o

expatriamento do tirano. O general cedera ao pedido do Filho da Viuva

em apuros, convencendo-se de estar finda a guerra. Dai o boato

corrente de que Lopez buscava refugio na Bolivia. Mas as promessas

de Bode Preto eram mentirosas. EL SUPREMO, livre da entaladela,

continuou a guerra de recursos nas Cordilheiras, acossado pelas

colunas do conde d’Eu, substituto de Caxias no comando chefe. O
tirano perdeu Peribebui, viu sua retaguarda esmagada em Campo
Grande e acabou morrendo como um lobo cagado a margem do

Aquidaban. Mais de um ano de sofrimento, luta e sangue custou ao

Brasil a fuga arranjada pela magonaria. Maldita a instituigao que poe

acima da patria o dever de solidariedade entre os irmaos da Acacia!

Em muitas guerras, sobretudo nas europeias da Revolugao e da

Epopeia napoleonica, abundantissimos sao os fatos semelhantes a

fuga de Lopez, em que a magonaria desempenhou papel relevante,

evitando ataques, soltando prisioneiros, libertando corpos de tropas

cercados, mesmo sujeitando um exercito a derrota, como fez o duque

de Brunswick, grao-mestre da lojas prussianas, em Valmy (1 7).
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Finda a campanha, durante algum tempo, o Paraguai ficou ocu-
pado militarmente. Os jornais magonizados clamavam que o Impera-
dor pretendia fazer de seu genro VICE-REI daquele pais. Na verdade,
o VICE-REI — e assim Ihe chamaram em outro tom — foi o visconde
do Rio Branco, grao-mestre da magonaria brasileira, ja mandado ao
Uruguai, anteriormente, escolhido para organizar a nagao vencida,
onde se digladiavam as influences argentina e imperial, liquidando
politicamente a guerra. O Governo Provisorio da Republica, composto
pelos srs. Cirilo Rivarola, Carlos Loizaga e Jose Diaz de Bedoya,
declarou Solano Lopez assassino da patria, fora da lei. Rio Branco,
constituindo esse governo, entre outras coisas impediu que alcangas-
se a presidencia o general Geliy y Obes, pessoa de Mitre, que se
declarava paraguaio de nascimento... (18). O Governo Provisorio
resolveu com o Brasil as questoes pendentes de livre navegagao dos
rios e das fronteiras.

A Argentina pretendia abusar da fraqueza paraguia. O aventurei-
ro internacional Eduardo A. Hopkins, possivelmente judeu, obteve do
Governo Provisorio a court d’argent uma concessao de madeiras no
Chaco. Nao tendo cumprido as estipulagoes a que se obrigara, quise-
ram as autoridades paraguaias expulsa-lo. Ele imediatamente recla-

mou a protegao do general Emilio Mitre, irmao de D. Bartolomeu Mitre
e comandante das tropas argentinas de ocupagao, declarando que se
achava estabelecido em territorio da Republica Argentina. Emilio Mitre
atendeu-o sem detenga, assenhoreando-se da Vila Ocidental, em
face de Assungao. O Governo Provisorio protestou energicamente. O
Governo Imperial sugeriu a arbitragem. O arbitro, presidente Ruther-
ford Hayes, dos Estados Unidos, pronunciou laudo favoravel ao Para-
guai.

Os cinco anos de luta, heroismo e sacrificio custaram-nos, de
inicio, o emprestimo de 12 de setembro de 1865, feito com Rotschild,
de £ 5.000.000, pelo qual pagamos mais de 1 1 6 mil contos; finalmente
despesas totais beirando urn valor de UM MILHAO DE CONTOS!
Mobilizamos mais ou menos 120 mil homens e perdemos 24 mil! A
Lynch vai gozar na Europa o ouro dos caixotes conquistados a miseria
de um povo americano e ao Poder Oculto se submetem "intencional-

mente ou nao os nossos dirigentes", assinando o tratado arranjado
pelo grao-mestre Rio Branco, a 9 de janeiro de 1872, "tratado de
incrfvel transigencia e renuncia de direitos (19)." Obtivemos o minirno
sobre a navegagao e os limites, quando tinhamos como vencedores,
pelo que nos custara a guerra, direito ao maximo.
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Capitulo II

ANATASIO, CRISOSTOMO E GANGANELLI

O Imperio saira vencedor da guerra contra o Paraguai. O perigo-

so inimigo suscitado pelas forgas secretas internacionais fora esma-
gado pelo destemor e pelo espirito de sacrificio dos brasileiros. Vimo-
lo manobrado por uma aventureira judia que entretinha corresponden-
cia com lord Palmerston — o grande regente das orquestras ocultas.

Old Palm, como o chamavam, exercia desde 1850 uma especie de
ditadura sobre as sociedades secretas e dirigia o “mundo diplomatico

oculto”. Sua correspondence esta cheia de misterios. Pode-se dizer

pelos documentos de que se tern conhecimento que Napoleao III,

Vitor Emanuel, Cavour, Mazzini, Rattazl, Kossuth, Garibaldi e outros

nao passavam de seus agentes. Instigara as revolugoes da Alema-
nha, da Austria, da Hungria, da Italia. Desencadeara guerras. Atara e

desatara aliangas. Erguera e derrubara governos. Execrava o Papa,

cujo Poder Temporal queria destruir e detestava os Bourbons e todas

as dinastias catolicas. Seu prodigioso ascendente vinha de ser um dos
raros homens que conheceram no mundo o piano completo de domi-

nagao do judaismo internacional (1). Era o protetor de Rosas e fora

amigo ou, segundo as mas h'nguas, alguma coisa mais de Elisa

Lynch.

Eis a figura que se alteara por tras do Paraguai vencido. Com 24
mil vidas pegara o Imperio a vitoria, porem cimentara no sangue de
seus filhos vertido no campo de batalha a unidade nacional. As forgas

secretas resolveram ataca-lo e mina-lo internamente. Esse piano vai

desenvolar-se com uma logica e uma certeza formidaveis, colaboran-

&o para ele, inteiramente iludidos pela verbiagem e pelos ideais das

lojas, brasileiros eminentes e patriotas. Veremos a pouco e pouco
como se teceu a Grande '.ntriga, de que resultou a Republica.

A semente republicana foi plantada antes de terminada a guerra.

A 16 de julho de 1868, quando haviamos completado a marcha de
flanco de Tuiu Cue com o reconhecimento de Humaita, o Imperador
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forgara a sai'da do gabinete liberal que governava desde 3 de agosto

de 1 866 e entregara o poder aos conservadores, sob a presidencia do

visconde de Itaborai. Em resposta a esse ato, que Rio Branco classifi-

ca de golpe de Estado, uniram-se os liberals historicos e os pro-

gressistas no Centro Liberal, do qua! saiu o "Manifesto Liberal" de 31

de margo de 1869. Assinavam-no Nabuco de Araujo, Souza Franco,

Chichorro da Gama. Furtado, Otaviano, Dias de Carvalho, Teofilo

Ottoni, a flor do magonismo politico. E, entre esses, o velho Parana-

gua e o "inflexivel” Zacarias. "Por urn pouco mais, os seus eminentes

signatories, todos com grandes responsabilidades nos destinos do

pais, teriam chegado a franca apostolizagao da Republica. Limitaram-

se, porem, ao grito de — reforma ou revolugao (2)!" Era o anuncio

do "Manifesto Republicano" de 1 870, do pedreiro livre Saldanha Mari-

nho, sua segunda pagina, como escreveu Euclides da Cunha. De

permeio, a Lei do Ventre Livre, estancando a fonte da mao-de-obra,

sem Ihe dar substituigao. Essa lei, obtida e promulgada pelo grao-

mestre da magonaria, visconde do Rio Branco, a 28 de setembro de

1871
,
fora, segundo confissao oficial do Grande Oriente, recomenda-

da ao Grande Oriente do Vale dos Beneditinos pelo Grande Oriente

da Franga, como condigao sine qua non do reconhecimento de sua

legalidade (3). Era, assim, uma imposigao estrangeira a vida interna

do Brasil.

Langada a semente republicana para aluir o trono e enfraquecida

a economia nacional pela diminuigao do brago escravo.unica base do

trabalho nacional, a magonaria voltou-se para a religiao, decidida a

persegui-la, afasta-la da Coroa, desmoralizar o episcopado, a fim de

privar a monarquia do seu apoio espiritual. A ocasiao era propicia em

1872. A Igreja em paz nao esperava o ataque, sendo tomada de

surpresa. O clero e as irmandades religiosas estavam infiltrados de

pedreiros livres. Ao ministerio conservador de Itaborai sucedera o

ministerio magon de Rio Branco, prestigiado pela sua agao diplomati-

co-politics no fim da guerra, "carregado de servigos a patria”, dizia-se.

A magonaria era todo-poderosa no Brasil (4).

Todo-poderosa tambem no mundo, que agitava. Na Franga de-

sencadeara os horrores da Comuna e preparava uma grande conspi-

ragao, felizmente descoberta (5). Na Alemanha, programava a Kultur-

kampf bismarquiana. Na Suiga, inspirava a legislagao sobre os dog-

mas. Na Austria, denunciava a Concordata. Na Belgica. fechava as

escolas catolicas. Na Espanha, incorporava os bens religiosos ao

patrimonio do governo. Na Irlanda, perseguia atrozmente os fieis. Na

Italia, suprimia as ordens religiosas. No Equador, assassinava o grar
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de Garcia Moreno. Executava brilhantemente o seu programa oficial:

“Guerra sem fim contra a Igreja, o Papado e os Reis (6)!"

Azada a ocasiao para a luta religiosa que nunca existira no Brasil,

onde a Igreja desfrutava a maior tranquilidade desde a maioridade,
gragas a Ordem Imperial, que diminuira a atividade revoludonaria das
lojas. A magonaria brasileira, achava-se, entao, dividida em duas
fragoes, que fingiam se combater, que se afirmavam em polos opos-
tos, mas estavam unidas por baixo da mesa, tirando todo o proveito
desse jogo com que embaiam os incautos. Uma se dizia monarquica,
partidaria do Governo Imperial, o Grande Oriente da rua do Lavradio,

cujo grao-mestre era o visconde do Rio Branco, ministro da Fazenda
e presidente do Conselho de Ministros. A outra se declarava oposicio-

nista radical, revoludonaria, o Grande Oriente da rua dos Beneditinos,

cujo grao-mestre era o propagandista republicano Saldanha Marinho.
Ambos trabalhavam em dois campos opostos para a mesma finalida-

de oculta. O Imperador, fiel do equilibrio da politics nacional e dos
poderes do Estado com o Poder Moderador, ignorava completamente
o verdadeiro carater da magonaria e consentia que atuasse no jogo de
bascula dos partidos politicos, tornando-se inconscientemente reu

de cumplicidade indireta (7).

Atingido o poder com a facgao Rio Branco, a magonaria ia tentar

meios e modos de protestantizar o pais. Verdadeiro segredo de
Polichinelo o que ela fazia em Sao Paulo, na Bahia, em Pernambuco,
no Ceara, por toda a parte: propaganda revoludonaria terrivel para a
mudanga do regime. Era necessario arrancar-lhe, pois, a base espiri-

tual, priva-lo da forga da Igreja, indispondo um contra o outro. Saida-

nha Marinho, "imagem viva do odio anti-cristao e da blasfemia”,

presidente dairmandade de Santa Rita e grao-mestre, espalhava esta

frase significativa: "A vida do Brasil depende do aniquilamento de
Roma (8).”

Os dois Grandes Orientes estavam em ligagao intima com a
magonaria internacional. O do Vale dos Beneditinos com o Grande
Oriente de Franga, O do Vale do Lavradio com a magonaria italiana.

Porque tivesse o poder na mao, o bom senso do povo apelidara-o

“Magonaria Imperial
1

’... (9) Eles iniciaram a luta por uma campanha
demolidoradeimprensa. Possuiam inumerosjornais. Influiam noutros.

Fundaram alguns mais. Neles metiam a ridiculo os dogmas funda-

mentals da religiao, zombavam das coisas sagradas e espalhavam
por toda a parte o espirito de irreligiosidade sob a cortina de fumaga de
um anti-clericalismo ou anti-ultramontanismo patriotico. Abusavam
das calunias e injiirias. Formavam essa onda “A Familia” na Corte, "A
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Familia Universal” e "A Verdade” no Recife, “O Pelicano" em Belem,

"O Labarum" em Maceio, “A Fraternidade" em Fortaleza, “A Luz” em

Natal, o “Diario de Campinas” e, recentemente fundadC, o "Correio

Paulistano”. Estes dois ultimos obedeciam mais ainda a orientagao da

Burschenchaft, a bucha paulista, que se escondia muito mais secreta-

mente do que a magonaria e da qual rarissimas pessoas suspeitavam

naquele tempo. Alem dos jornais, os folhetos e opusculos no genero

do “O Ponto Negro” (1 0).

A questao comegou oficialmente no dia 2 de margo de 1 872,

quando o Grande Oriente do Lavradio deu uma festa solene em
regozijo da Lei do Ventre Livre e de ter sido o mesmo Grande Oriente

escolhido para dirigir os destinos do Brasil (11). Aproveitou-se a

ocasiao para tentar comprometer o conde d'Eu, genro do Imperador,

que voltara coberto de louros do Paraguai, que se portava com admi-

ravel corregao, nao se envolvendo na politica. Insistiram em convida-

lo a comparecer a festa, alegando todos os pretextos. O principe

recusou terminantemente e nunca a magonaria Ihe perdoou o agravo.

Ele “nao era e nao quis ser magon” (12). Nessa festa, o padre magon

Almeida Martins pronunciou um discurso de elogio a Rio Branco e a

Seita, que, no dia seguinte, publicou no “O Comercio” com a sua

assinatura e o seu grau nas lojas.

O discurso laudatorio do padre Almeida parecia uma provocagao

as autoridades eclesiasticas, pois que a magonaria e formalmente

condenada pela Santa Se. O bispo do Rio de Janeiro, D. Pedro Maria

de Lacerda, mandou chamar o sacerdote transviado e exortou-o a

abjurar o erro. Ele recusou. Entao, o bispo aplicou-lhe a pena devida,

suspendendo-o de ordens. Foi um Deus nos acuda! A magonaria

julgou-se ferida nos seus melindres. As sessoes do Oriente do Lavra-

dio foram tumultuosas. Nomeou-se uma comissao a 16 de abril para

tratar do assunto, angariar recursos financeiros em todas as lojas do

pais e mover uma campanha de imprensa contra o episcopado. O
Oriente dos Beneditinos foi convidado a colaborar no interesse geral

da Ordem. A 27 de abril, ele deliberava atuar em harmonia com o

outro. Publicou-se um manifesto, espalharam-se pranchas e realiza-

ram-se subscrigoes (13).

Unidos os dois Orientes rivais no mesmo desideratum, o viscon-

de do Rio Branco, chefe do governo, capitaneou a luta contra a

religiao do Estado! “Rio Branco queria dominar e o Grande Oriente

dos Beneditinos tambem; mas o odio a Igreja que os unia era lago

muito solido para que o rompessem e procederam corretamente. Dois

meses apos o acordo, conviram em cada qual retomar a liberdade de
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agao politics, porem unindo ambos todos os seus esforgos contra a

Igreja. Herodes e Pilatos ficaram amigos. Para inaugurar essa uniao,

as lojas resolveram desafiar o bispo do Rio de Janeiro, anunciando na
ocasiao em todos os jornais que os magons mandavam dizer uma
missa por um irmao falecido. E forgoso reconhecer que o bispo fraque-

jou e nao se opos a demonstragao sacrilega (14)
M

. Dizem que mal
aconselhado pelo internuncio Sanguigni, criatura da magonaria. A
coisa ficou por isso mesmo.

"A GRANDE ONDA lev^ntada no Rio de Janeiro estourou logo

furiosa nas margens do Amazonas (15).” Numa de suas violentas

diatribes, o periodico magonico de Belem, "O Pelicano", jurava que o

aniquilamento da Igreja no Brasil era questao de tempo. Em Pernam-
buco, rebentaria a GRANDE ONDA FURIOSA antes de atingir a

Amazonia. A conspiragao das Trevas estava bem urdida para pipocar

em diversos pontos e desnortear o episcopado pela sua simultaneida-

de, impedindo-lhe qualquer agao de conjunto.

O bispo de Olinda era um jovem trade franciscano, ardente na
sua fe, firme nas suas convicgoes e armado daquela coragem que da
o sol dos sertoes nordestinos, onde nascera, frei Vital Maria de Olivei-

ra. A 24 de maio de 1 872, fizera sua entrada solene na diocese e ja em
principio de junho a folha da magonaria, “A Familia Universal", iniciava

seus ataques contra ele. A 24 de junho, dia de Sao Joao, saia nos
jornais o anuncio de uma missa na igreja de Sao Pedro e no dia deste

santo, em comemoragao ao aniversario de uma loja. Convidavam-se
os irmaos tripingados publicamente. O mesmo sistema de provocagao

posto em pratica no Rio de Janeiro e, depois, no Para. Apesar de sua
juventude, 27 anos somente, o bispo com toda a prudencia mandou
ao clero uma ordem em reservado, proibindo a missa, que se nao
realizou. Os jornais das lojas provocaram-no: tenha coragem, saia em
publico, e bispo brasileiro ou ultramontano, agente do governo ou de
Roma? Tudo isso com o acompanhamento de blasfemias e, sobretu-

do, de insultos a Virgem Maria. O jovem D. Frei Vital resistiu as

provocagoes e so a 21 de novembro enviou uma pastoral ao seu clero,

aconselhando os parocos a acautelarem suas ovelhas contra a mago-
naria (16).

Como o bispo nao replicasse as continuas invectivas da Seita,

ela estampou na imprensa o nome de seus veneraveis, vigilantes,

secretaries, oradores e irmaos que faziam parte das irmandades

religiosas, nelas exercendo ate os cargos de juizes. E gritava que a

instituigao magonica era santa e que seus componentes eram exce-

lentes catolicos. Respondeu-lhe o bispo com absoluto silencio. "Seus
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jornais, entao, se langaram ao combate e, numa serie ou, melhor,

orgia de artigos, atacaram a Santa Virgem, a Graga, a Eucaristia e a

Trindade, com tal impiedade de linguagem e sentimentos que seria

difical pronunciar mais abominaveis blasfemias. O bispo deixara de

lado o que se Ihe referia pessoalmente, mas nao podia ser indiferente

ao que tocava os sacramentos e os misterios." Mandou uma circular

ao clero para que desagravasse a Virgem Maria, tao vilmente ofendi-

da. A magonaria considerou-a uma provocagao e retrucou com as

listas completas e pormenorizadas dos membros do clero e das

irmandades filiados as lojas. O bispo chamou os primeiros ao palacio

da Soledade e admoestou-os. Todos, menos dois, abjuraram. Com os

membros das irmandades nao se deu o mesmo: persistiram (17).

A 28 de dezembro de 1 872, D. Vital recomendou aos vigarios que

intimassem os magons pertencentes as irmandades a abjurar ou

deixar as mesmas. Algumas irmandades responderam logo; outras

demoraram a resposta. Os magons nao se sujeitavam a alternativa. A
uma segunda intimagao responderam com grosserias e insultos. En-

tao, k medida que Ihe iam respondendo, o bispo foi interditando as

irmandades. Esse interdito alarmou o governo magonico do visconde

do Rio Branco. Fora o seu ministro da Justiga, Joao Alfredo Correa de

Oliveira, magon notorio, quern escolhera D. Vital para a diocese de

Olinda e o propusera a Santa Se. O antecessor de D. Vital, o bispo

Cardoso Aires, tinha pretendido informar-se da atuagao das lojas no

seio do clero e das confrarias, morrendo por isso envenenado, ao que

diziam. Parece que, pernambucano, o ministro da Justiga tinha langa-

do os olhos sobre seu joven patrfcio, julgando que pela sua mocidade

e inexperiencia se pudesse tornar um instrumento do Grande Oriente,

um chef de file magonnique (18). Entretanto, levantava-se um prela-

do energico, tenaz, disposto a luta, um verdadeiro homem de espan-

to, um verdadeiro ATANASIO, como disse alguem.

A questao podia tornar-se grave. Joao Alfredo escreveu uma
carta intima a D. Frei Vital. Confessava ser magon, inkiado havia

quinze anos, mas tendo comparecido somente a umas tres ou
quatro sessoes, desculpa tola repetida ate cansar pelos magons
graduados, como veremos diversas vezes neste capitulo. Julgava a

magonaria uma sociedade beneficente inocentissima, admitida em
todos os paises. “Nao sei como — dizia — poderia o governo proibir

as sociedades magonicas que se compoem de catolicos, que nao tern

fins contrarios a religiao do Imperio, e que, dado que os tivessem,

trabalham a portas fechadas..." Delicioso! Entao o ministro entendia

nao se poder proibir o que se faz escondido? Joao Alfredo terminava
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concitando o bispo a prudencia e a moderagao. A carta era uma
especie de abertura de negociagoes, Frei Vital respondeu-lhe com tal

franqueza e tao alta dignidade que o ministro da Justiga se encolheu
(19).

A magonaria desencadeou a luta. Seus jornais desmandaram-se
em insultos a Igreja pelo Brasil agora. A “Fraternidade” de Fortaleza
desafiava o bispo de Olinda de modo significativo, a escolher: ou
catolico com Pio IX ou judeu com a magonaria (20)! A alternativa e
notavel, pois nela urn orgao magonico brasileiro reconhece sem o
sentir que a magonaria e judaica, e dirigida pelos judeus. No Recife,

houve tumultos, com padres assassinados e espancados, com amea-
gas aos colegios de religiosas e orfanatos, com profanagao e sacrile-

gios em capelas (21 ). Atos de verdadeiro comunismo.
“Os liberais de todos os paises e de todos os tempos gostam de

recorrer a Cesar— escreve o Pe. Deschamps—
,
quando precisam de

Cesar para esmagar seus adversarios." As irmandades apelaram
para o Governo Imperial nas maos da magonaria, isto e, esta apelou
para ela mesma. Profunda hipocrisia! Nao tendo surtido o menor efeito

a epistola do irmao Joao Alfredo, ele intimou o levantamento do
interdito pelo aviso do ministerio da Justiga de 2 de junho de 1873. O
bispo respondeu, sustentando brilhantemente a legalidade de seu ato

na esfera espiritual (22). O recurso interposto pelas irmandades che-
gou aos altos poderes do Estado, onde a magonaria pontificava, como
veremos, e o resultado foi o aviso do mesmo ministerio de 27 de
setembro, mandando o procurador da Coroa denunciar o bispo.

A denuncia, dada a 1 6 de outubro, foi "o maior fiasco de que ha
noticia nos anais jurfdicos do Imperio”. Contudo, a 2 de dezembro era
pronunciado como incurso no art. 96 do Codigo Criminal e a 2 de
janeiro, preso e recolhido ao Arsenal de Marinha do Recife (23).

Quando o portao da velha torre de Malakoff, como chamam no Recife

ao Arsenal, se fechara sobre o ATANASIO BRASILEIRO, o nobre
adversario da magonaria, o grao-mestre do Vale dos Beneditinos, o
republico Saldanha Marinho, sob o pseudonimo maldosamente esco-
Ihido de GANGANELL, exultava: "Parabens ao pais!" Parabens ao
pais, porque seu governo, composto de magons, metia na cadeia urn

inocente, um frade humilde e puro, que sabia cumprir altivamente seu
dever de pastor! Veja-se como a Seita Maldita torce as coisas.

Os magons dominavam a politica, a justiga e o governo. D. Pedro
II, educado quase sem religiao, regalista e liberal galicano como os
soberanos do seu seculo, nao enxergava o perigo que essa questao
entre a Igreja e o Estado, suscitada pela magonaria, representava
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para os destinos da monarquia. Parece que o Imperador apoiou

mesmo o gabinete Rio Branco na perseguigao religiosa. E a opiniao

de Joaquim Nabuco. O Governo Imperial tornou-se, assim, amigo e

cumplice do seu coveiro, a magonaria. Chegava-se ate a atribuir a

atitude de Sua Majestade ao desejo de vingar-se de urn aborrecimen-

to que Ihe causara Pio IX. Na sua viagem a Europa em 1 869, D. Pedro

II fora recebido incognito por Sua Santidade e, em conversa, a acon-

selhara a aproximar-se de Vitor Emanuel. O Papa cortara a palestra

inconveniente e o
Imperador guarda-

ra-lhe rancor (24).

Em sua Carta Pas-

toral de 25 de mar-

go de 1873, escrita

nove meses apos
terem as lojas rom-

pldo o fogo contra

ele (25), ja na pri-

sao, D. Vital previa

as funestas conse-

quencias da crise

que a magonaria
provocara: "A Igreja

— escrevia o emi-

nente antistite —
nasceu, cresceu e

vigorou no seio das

perseguigoes, e por

isso nada ha de re-

cear. Mas o Esta-

do? O futuro encarregar-se-a de nos responder!” A A resposta defini-

tiva foi o 1 5 de novembro de 1 889.

O interdito langado pelo bispo sobre as irmandades magonizadas

era de carater inteiramente espiritual, isto e, quanto a admissao aos

sacramentos e as festas religiosas. Sua aplicagao e revogagao com-

petiam tao-somente a autoridade eclesiastica, de modo que o ato

governamental de 12 de junho, que ordenava o seu levantamento,

nao passava de um abuso de autoridade. O bispo informou o Papa e

este aprovou sua conduta pelo BREVE QUANQUAM DOLORES,
permitindo que, durante um ano, qualquer padre pudesse absolver os

magons que quisessem abjurar. Era abrir as portas da Igreja aos

Arsenal de Marinha— Recife— Torre de Malakoft.

Ai esleve preso o bispo D. Vital.
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arrependidos. “O Breve foi entregue ao bispo no mesmo dia e na

mesma hora em que Ihe chegava o decreto imperial ordenando a

cessagao do interdito. Admirado da coincidence, o bispo escreveu ao

Imperador: “Senhor. Tenho em uma das maos neste momento a carta

em que me ordenais levantar a interdigao e na outra o Breve em que

o Santo Padre aprova o meu procedimento. Julgue Vossa Majestade

se me e possivel aceder ao que deseja..." E publicou o Breve na sua

diocese, sem pedir o exequatur... (26)

Todos os bispos brasileiros publicaram o Breve nas suas dioce-

ses. Para intimida-los, o Governo Imperial processou o bispo de

Olinda por essa publicagao sem placet, pensando amedrontar e des-

moralizar o episcopado inteiro. Vital foi transferido para o Rio de

Janeiro e julgado pelo Supremo Tribunal de Justiga. Enquanto se

achava na prisao, o bispo de Belem, D. Antonio de Macedo Costa, era

trazido de sua diocese e encerrado na ilha das Cobras por crime

identico.

A onda magonica rebentara tambem nas plagas amazonicas. Na
tradicional festa de Nossa Senhora de Nazareth, em 1 872, a irmanda-

de magonizada e judaizada permitira fatos revoltantes, cenas verda-

deiramente abominaveis em derredor do andor da Virgem Maria. Ate

farandolas de mulheres nuas dangando lascivamente foram apresen-

tadas ao publico. Informado do escandalo, o bispo suspendeu as

festas. A irmandade recorreu a intervengao do presidents da provincia

Bandeira de Melo, e D. Antonio de Macedo Costa cedeu mediante a

promessa formal de se nao repetirem semelhantes exibigoes. Confiou

nos piores inimigos da religiao que nao cumpriram o prometido. O
bispo agiu e o governo magonico interveio, prendendo-o. Era um
varao virtuoso, grande escritor e magnffico orador, que toda a gente

chamava o CRISOSTOMO BRASILEIRO, mas faltavam-lhe a agude-

za e a energia do seu colega de Olinda, o ATANASIO. Quando na ilha

das Cobras, prisioneiro e isolado, quase perdeu o sangue frio e se

deixou embair pelas astucias conciliatorias dos instruments da

magonaria. As cartas que Ihe escrevia D. Vital da sua prisao e que Ihe

deram a energia necessaria para veneer as insfdias e as velhacadas

(27).

Nao faltaram inimigos insidiosos trabalhando conscientemente

ou inconscientemente em prol das forgas secretas. Mesmo junto ao

Sumo Pontifice. O cardeal Antonelli, secretario de Estado, informava-o

mal e o predispunha contra os bispos brasileiros, sobretudo contra D.

Vital, pintando-o como imprudente e repentino, culpando-o da provo-

cagao a Seita. Na opiniao do anti'stite olindense, o cardeal tinha
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ligagoes magonicas (28). Alias, isso era sabido e falado no mundo
inteiro. O internuncio no Rio de Janeiro, monsenhor Domenico San-

guigni, tambem era suspeitissimo. Chegou a aconselhar D. Vital a um
recuo, oferecendo-lhe dinheiro para a diocese, por parte do gabinete

Rio Branco, contanto que cessasse a luta contra a magonaria, e a

soma de que carecesse a fim de fazer uma viagem ao estrangeiro. O
auditor, monsenhor Ferrari, que o substituiu como encarregado de
negocios, era da intimidade do visconde do Rio Branco e, enquanto os

dois heroicos bispos gemiam na prisao, concedia ao presidente do
Conselho de Ministros, notoriamente grao-mestre da magonaria, por-

tanto excomungado pela Santa Se, a graga de ter oratorio privado

(29).

A perseguigao do governo magonico nao se limitou a prisao dos

dois bispos. Como os governadores ou vigarios gerais dos bispados

mantivessem o interdito, documentadamente provado de carater me-
ramente religioso (30), suspendeu-lhes as congruas, deteve-os e aca-

bou condenando-os a prisao com trabalhos. Entendia o governo, no
seu regalismo galicano, que, por pagar uma congrua ou estipendio

mensal ao clero, cada membro deste devia se considerar seu funcio-

nario. Estava erradissimo. A doutrina juridicamente certa nos pai'ses

de religiao oficial e que o Estado se tornou procurador dos bispos

como incorporador dos dizimos, que pertencem a Igreja de acordo

com os mais antigos livros religiosos, e dos bens patrimoniais da
mesma Igreja, que confiscou em seu proveito. E, pois, uma restituigao

modica e nao um ordenado ou salario (31).

Frei Vital compareceu perante o Supremo Tribunal de Justiga no

dia 21 de fevereiro de 1874. Estava condenado de ante-mao. “A

Nagao”, orgao magonizado do Rio de Janeiro, dezesseis dias antes

anunciava que os bispos seriam inevitavelmente condenados. Com-
punham o tribunal os juizes: Marcelino de Brito, Veiga, Simoens da

Silva, Costa Pinto, Valdetaro, Albuquerque, Castro, Vilares, os baroes

de Mariana, Pirapama e Monteserrate, Chichorro da Gama, magon
graduadissimo, antigo praieiro, e Messias de Leao, que seria o relator

do feito e cujo nome nao e muito catolico. A defesa a cargo de

Zacarias de Gois e Vasconcelos e de Candido Mendes de Almeida,

ambos causidicos notaveis. "O mais tumultuario e nulo processo de

que haja notfcia em nosso foro", com todas as formulas "atropeladas

ou preteridas", com o fato e o direito "torturados", com um crime de

"invengao’', com incompetencia manifesta do tribunal, energicamente

contestada por um dos proprios juizes, o nobre barao de Pirapama

(32).
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O bispo nao podia reconhecer a competencia daquele tribunal

civil em materia religiosa, embora aquela justiga magonizada enten-

desse que as irmandades fossem de natureza inquestionavelmente

mista (33), cabendo, no caso, a intervengao. Por isso, na folha em
branco do libelo que Ihe apresentaram para escrever sua defesa,

limitou-se a escrever estas palavras: Jesus autem pacebat. Elas

doeram como uma vergastada no magon Chichorro da Gama, cuja

suspeigao notoria o advogado Candido Mendes de Almeida impugna-
ra sem resultado. Reclamou que o bispo se comparava ao Cristo e,

por conseguinte, comparava os juizes a Caifas e Pilatos (34). A
verdade da comparagao doia. A magonaria, instalada nas irmanda-

des, no ministerio e no tribunal, provocava, prendia e julgava. Parte e

juiz ao mesmo tempo. Sob varios disfarces, era ela que estava em
todos os lugares, escondida pelo seu segredo.

A assistencia aplaudiu o bispo e seus brilhantes defensores, mas
a condenagao, ordenada das Trevas, foi pronunciada. Nenhuma mais
irn'qua em toda a historia do Brasil independents! Quatro anos de
prisao com trabalhos, como se se tratasse de urn malfeitor! Causou tal

arrepio na opiniao publics que, a 12 de margo seguinte, o Imperador

comutava a sentenga em quatro anos de prisao simples na fortaleza

de Sao Joao, onde D. Vital permaneceu encerrado ate o dia 17 de
setembro de 1875, quando o ministerio presidido pelo duque de Ca-
xias Ihe concedeu a anistia, extensiva ao bispo do Para, que sofrera

as mesmas penas, e aos governadores dos dois bispados (35).

Antes de se fazer esse monstruoso processo, tipicamente mago-
nico, a questao das irmandades fora levada ao conhecimento do
Conselho de Estado, a mais alta e notavel corporagao da Monarquia.

Submeteram-lhe o recurso da irmandade do Santissimo Sacramento
da matriz de Santo Antonio do Recife contra a sentenga do bispo,

datado de 3 de maio de 1 873. A fim de examinar esse recurso, como
se fosse assunto de importancia vital para a nagao, o Conselho

reuniu-se no pago de Sao Cristovam, na noite de 5 de junho do
mesmo ano, sob a presidencia de Sua Majestade o Imperador. Memo-
ravel sessao em que se verifica como ate aquele nobre, prudente e

alto corpo consultivo da Monarquia estava enfartado de pedreiros-li-

vres. Compareceram a sessao velhos estadistas cobertos de servigos

ao pais, experientes das tricas da politics e dos meandros da adminis-

tragao. Luiz Alves de Lima e Silva, duque de Caxias, Pimenta Bueno,

marques de Sao Vicente, os viscondes de Inhomerim. Rodrigues

Torres, de Niteroi, Saiao Lobato, de Muritiba, Vieira Tosta, de Abaete,

Limpo de Abreu, de Sapucai, Araujo Viana, os baroes de Javari, Alves
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Loureiro, e de Bom Retiro, Couto Ferraz; Nabuco de Araujo e Souza

Franco (36). Vale a pena fazer o resumo da ata, a fim de sentirmos a

magonizagao do Conselho de Estado.

O primeiro conselheiro a dar seu voto foi o visconde de Abaete.

Dedarou de infcio nao ter tido tempo bastante para estudar os papeis.

Achava que o Conselho devia tomar conhecimento do recurso, mas

que a teoria do beneplacito nao podia compreender os atos do domi-

nio espiritual. “Se nao foi concedido o beneplacito as bulas que

condenaram as sociedades magonicas, e certo tambem que nao Ihes

foi ele expressamente recusado, como era necessario, e portanto

evidente e para mim que o caso nao esta incluido no citado art. da

Constituigao. Direi mais que o Poder Temporal, pelo fato de proibir em

Portugal e no Brasil todas as sociedades secretas, declarando-as

criminosas, outorgou tacitamente o seu beneplacito as bulas pontifi-

cias que condenaram as sociedades magonicas, que sao sociedades

secretas (37)."

Acrescentou nao parecer demonstrado o asserto de nao conspi-

rar a magonaria contra a religiao. "Pela minha parte confesso^ que

pertengo ao numero daqueles que veem e reconhecem a existencia

de uma propaganda contra a religiao catolica; e, sendo assim, quais-

quer que forem as consequencias, declaro, como cidadao e como

catolico, que hei de opor-me tanto quanto puder a uma tal propaganda

(38).”

Suafe era "a do carvoeiro". Por que? "Pertenci em 1 830 ou 1 831

a uma loja magonica; mas desde 1834, isto e, ha quarenta anos,

retirei-me da associagao, nao conhecendo nenhum dos segredos, se

e que os tern... Nunca ouvi ali pronunciar o nome de Deus... (39)”

Entendia, finalmente, que a Igreja era o unico juiz competente na

materia em aprego e que o bispo respeitara a jurisdigao temporal.

Voto corajoso e franco o do velho Limpo de Abreu, magon arre-

pendido e crente em Jesus Cristo. Todavia nele se nota certo receio

ao tratar do segredo da magonaria... se e que o tem... Foi o unico

voto inteiramente favoravel a Igreja.

Votou em segundo lugar Pimenta Bueno, marques de Sao Vicen-

te. Era magon e somente abjurou a Seita na hora da morte (40). Nao

deu uma palavra, prudentemente, sobre a magonaria. Afirmou-se

cristao mas o Brasil, por ser catolico, no seu modo de pensar, nao

devia abdicar das prerrogativas de sua soberania. Sentia que maus

princi'pios tentavam abalar o poder da Igreja e da Autoridade Publica.

Lamentava, pois, as perturbagoes partidas de alguns ministros ecle-

siasticos.
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Nao quis descontentar ninguem. Acendeu uma vela a Deus,
outra ao diabo. A do diabo maior, com a acusagao capclosa final.

Chegou a vez de Souza Franco, magon conhecido (41). Deu
arrhas do seu magonismo entranhado, pregou o laidsmo e afirmou

esta enormidade: que "se pode ser magon e bom catolico". Apesar de,

desde sua partida de Olinda, em 1835, nunca mais ter entrado
numa loja, defendeu o deismo magonico sob a formula do Grande
Arquiteto do Universo, condenado por Abaete. "A magonaria— disse— eu a julgo vantajosa e que merece ser sustentada”. Entendia que
“o Brasil e catolico como Jesus Cristo ensinou e nao como queria a
Curia Romana". A Igreja tinha errado muitas vezes. Nenhum bispo

podia sujeitar-se a obediencia ao Papa sem violar o art. 1
a da Consti-

tuigao do Imperio e incorrer nas penas do Codigo Criminal. Regalismo
galicano absoluto. Condenava o bispo. Achava que o governo podia
processa-lo. Renunciaria a todos os seus cargos no dia em que o
Brasil caisse sob a influencia jesuftica. .

.

Voto nitidamente magonico ate na afirmagao de nao freqiientar

mais as lojas para se dar ares impardais. Pensamento magonico.
Estilo magonico. Hipocrisia magonica.

O quarto a falar foi Nabuco de Araujo. Contra Abaete. Opinava
com seguranga nao estar provado no Brasil que a magonaria fosse
contra a religiao. Os fatos protestavam contra as asseveragoes de
Limpo de Abreu. Entendia que o bispo devia ser deportado. Ve-se que
e a defesa da magonaria por um magon.

Falou em quinto lugar o visconde de Muritiba, Na sua opiniao, o
bispo cometera, alem de usurpagao, violencia, expulsando das irman-

dades os membros magons, mas nao exorbitara quando Ihes aplicara

as penas espirituais. Nao via como encontrar na lei meios para obrigar

o bispo a levantar o interdito, nem como classificar seu procedimento
nos Codigos. Absteve-se de falar na magonaria.

O sexto a votar, Sapucai, tambem magon, nao via meios coerciti-

vos contra o bispo, porem se manifestava em absoluto contrario as
ideias de Abaete, o bode expiatorio da sessao por ter atacado seu
antigo patrao, o Bode Preto...

Inhomerim falou, depois, rapidamente, fugindo com o corpo,

achando que se devia proceder com prudencia e confiar no patriotis-

mo do prelado.

Bom Retiro, que se Ihe seguiu com a palavra, declarou nao estar

provado conspirasse a magonaria, como dissera Abaete, patente ou
clandestinamente contra a religiao, nao podendo por isso ser aplica-

das aos seus membros as bulas de excomunhao maior (Santa simpli-
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cidade ou santa ignorancia!) Referiu-se ao jus cavendi e leu longo,

fastidioso parecer sobre recursos e beneplacitos, enfartado de dta-

^oes de juristas europeus. Nao encontrou no meio de tudo isso medi-

da de coergao legal para o bispo. O Poder Judiciario que decidisse.

Defendeu a magonaria sem coragem de atacar o episcopado de

frente, exibiu seu pedantismo juridico e acabou atirando a outrem a

peteca da responsabilidade..

.

O barao de Javari assegurou com os olhos em alvo estar conven-

cido de que os magons no Brasil nao conspiravam contra a religiao.

Conhecia magons dignos por todos os titulos, mas a instituigao era

condenada pelo Sumo Ponti'fice, a quern os catolicos devem obedien-

cia. As portarias do bispo contra a magonaria nao mereciam reprova-

gao. Nas irmandades, o bispo so agia na esfera espiritual. Somente

encontrava meios coercitivos no decreto de 1 857.

O duque de Caxias foi conciso. Era tambem magon. Esta nas

listas do Grande Oriente. Diziam, no entanto, que nunca frequentava

as lojas, depois das iniciagoes. Ele concordava sucintamente com a

doutrina do parecer e so via meios coercitivos nos decretos de 1838 e

1857.

O primeiro era o decreto de 19 de dezembro de 1838, pelo qual

podiam os juizes de direito declarar sem efeito as censuras e penas

eclesiasticas impostas aos recorrentes, processando os prelados que

Ihes desobedecessem. O outro era o decreto de 28 de margo de 1 857,

pelo qual o nao cumprimento de ordens do governo importava em
crime de desobediencia capitulado no art. 128 do Codigo Criminal.

Manifestou-se por ultimo o visconde de Niteroi. Julgava a ques-

tao grave e que nao podiam ser aplicadas ao Brasil as bulas de

condenagao da magonaria, porquanto esta era "absolutamente alheia

as maquinagoes religiosas”. Depois de algumas consideragoes aca-

cianas (no sentido da Acacia e do conselheiro Acacio), declarou

nao ver por que condenar o bispo, cujo excesso de zelo religioso se

devia a puras intengoes. .

.

Outro acendedor de velas. .

.

Assim, estava minado de magonismo o Conselho de Estado do

Imperio. Sob a capa da uniao dos povos, da fratemidade universal,

a magonaria engabela os cristaos, que passam a servir, quase sem-

pre inconscientemente, os desejos de Israel. Vemos esses homens

eminentes pelo saber e pelas virtudes, patriotas e honrados, comple-

tamente cegos pelas lantejoulas do Poder Oculto. Alguns naturalmen-

te nao poderiam alegar tanta inocencia. Deviam ter pelo menos lido o

Manifesto que os magons brasileiros enviaram a todas as lojas do
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mundo “dirigidas pelo mesmo espirito”, para saberem que a magona-
ria do Brasil nao era diferente das outras, nem podia ser excetuada da
condenagao apostolica. Embora muitos magons, mesmo entre os que
atingem os mais altos graus, como e sabido, nao devassem todos os
arcanos da Seita e nunca cheguem a conhecer-lhe o verdadeiro
segredo, nem todos aqueles conselheiros, segundo parece, poderiam
alegar tamanha ignorancia (42).

Pelo que escreveu sobre a magonaria e que Antonio Manuel dos
Reis transcreve na integra em seu livro, verifica-se que D. Vital conhe-
cia a fundo o problema magonico, as suas raizes, o que se escondia
na treva inviolavel do segredo, onde mergulham. Ele proprio, o santo
bispo, reconhecia que Rio Branco e Joao Alfredo, na perseguigao que
Ihe moviam, obedeciam a uma "pressao estranha, a alguma influencia

poderosa e irresisti'vel (43).”

As reagoes contra essa influencia foram inuteis. A 2 de setem-
bro de 1874, o deputado Leandro Bezerra, catolico e anti-magon,
apresentou a Camara uma denuncia contra os ministros Rio Branco,
da Fazenda, Joao Alfredo, da Justiga, e visconde de Caravelas, de
Estrangeiros, pelos crimes de maquinarem a destruigao da religiao de
Estado e de suborno, documentando a acusagao (44). Nao houve o
menor estardalhago. A magonaria evitou o escandalo. Os deputados
magons agiram e nomeou-se uma comissao para dar parecer sobre a
denuncia, composta dos srs. Tristao de Alencar Araripe, Carneiro da
Cunha e Pereira Franco, irmaos tripingados (45). Araripe, escolhido
relator, era magon dos quatro costados. Foi quern fez o elogio funebre
do visconde do Rio Branco, oficialmente em nome da magonaria,
publicado pela "Revista do Instituto Historico e Geografico Brasileiro”,

alias, seja dito de passagem, de uma mediocridade admiravel. Ja se
ve que o parecer opinou pelo arquivamento da denuncia..

.

Em 1 877, sentindo o perigo que rumorejava nos subterraneos da
patria, o senador Figueira de Melo propos aos Pais Conscritos uma lei

interdizendo a magonaria, "que organizava a revolugao contra o Impe-
rio (46)." A proposta foi devidamente abafada.

Rio Branco, presidente do Conselho, fora o grande autor da
perseguigao religiosa. Joao Alfredo, ministro da Justiga, cumprira ga-

Ihardamente suas ordens nesse sentido. Mas por que aparecia na
denuncia do deputado Leandro Bezerra o nome do visconde de Cara-

velas, detentor da pasta de Estrangeiros?

Porque o Governo Imperial mandara uma Missao Especial a

Roma, com o fim de obter do Papa a desaprovagao do procedimento
dos bispos, que se achavam presos, procedimento aprovado pela
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Santa Se na Carta Apostolica de 29 de maio de 1873, como norma
para os outros bispos do Imperio. O efeito que se esperava de tal

missao era relaxar ou romper “os vinculos que ligam o Brasil ao solio
pontifical'’. Se o Papa acedesse, desmoralizaria os bispos e a Igreja
ficaria sob o guante do Estado. As instrugoes mandadas a Missao
foram umas; as publicadas no Brasil, outras, com interpolagoes que
satisfizeram a empafia dos magons e anti-clericais (47).

Escolheu-se para chefiar a Missao Francisco Inacio de Carvalho
Moreira, barao de Penedo, ministro em Londres, amigo de Rotschild,
tao ligado aos judeus ingleses que o seu trabalho, “A Missao Especial
a Roma em 1873”, saiu da tipografia amiga do israelita Abraao King-
dom, em Londres. . Recebido em audiencia por Sua Santidade, Pene-
do fez acusagoes odiosas" aos bispos e disse que a magonaria
brasileira estava cheia de catolicos piedosos, entre os quais o viscon-
de do Rio Branco, com seu oratorio privado e que "nunca atentara
de qualquer forma contra a religiao (48).” Apesar da boa vontade do
cardeal Antonelli, que chegou a escrever uma carta aos bispos sobre
o caso, a Missao nao conseguiu a desaprovagao papal aos atos dos
bispos. A magonaria anunciou isso, dando ate os termos da bula,
Breve ou Enciclica: Gesta tua non laudantur; mas nao era verdade.
Ao saber da prisao de D. Vital e D. Antonio de Macedo Costa, Pio IX
irritara-se. A Missao mentiu bastante e fez muito barulho com resulta-
do nulo.

Apds a anistia, D. Vital foi a Roma dar conta do que fizera. De
volta, o povo pernambucano o recebeu com as mais vivas demonstra-
tes de regozijo. Em 1877, tornou a Europa e faleceu em Paris, no
convento dos Franciscanos, a 4 de julho de 1 878, com trinta e quatro
anos de idade, sem uma queixa, resignadamente, santamente, na
visao beatifica de Nossa Senhora (49).

Morreu envenenado pela magonaria! A inocentinha! Opiniao una-
nime dos amigos intimos. Ele proprio estava convencido disso. Enve-
nenamento magonico a longo prazo, com arsenico de cobre misturado
e arseniato da mesma base, a FAMOSA AgUA TOFANA. Desde
1873, o bispo receava o atentado. Uma irma de caridade inglesa
salvara-o uma vez do veneno, no Colegio da Estanda, propinado por
urn medico magon. Levara muitos meses sofrendo dores horriveis
Nao se podia precisar onde recebera a dose fatal, se no Brasil ou em
Roma. Na hora da morte, referiu-se a isso (50).

O gabinete Rio Branco caiu a 22 de junho de 1 875. O Imperador
chamou os conservadores ao poder, encarregando o duque de Caxias
de formar o novo ministerio, que governou ate 5 de janeiro de 1878.
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Foi esse que anistiou os bispos e vigarios gerais de Belem e Olinda.

Sua queda era fatal. Substituiu-o o gabinete presidido por Cansangao
de Sinimbu (51).

Apos a morte de Rio Branco, desapareceu a cisao do Lavradio e

dos Beneditinos, que passaram a formar o Grande Oriente Unido do
Brasil. Foi seu grao-mestre o maior panfletario que o Brasil jamais teve
contra a Igreja, GANGANELLI, isto e, Saldanha Marinho, autor do
Manifesto Republicano de 1 870, inimigo do Trono e do Altar. Ao tomar
posse do cargo de grao-mestre de toda a magonaria brasileira, pro-

nunciou um discurso de violento combate a Igreja, de louvor a agao da
magonaria em prol das "grandes ideias sociais”, contendo o programa
do casamento civil, da secularizagao dos cemiterios, da laicizagao

completa da familia e da educagao (52). O irmao Joaquim Saldanha
Marinho tornava-se assim o Grande Oraculo magonico daquela revo-

lugao que Figueira de Melo pressentia preparada na sombra contra a
Monarquia.

ATANASIO fechou os olhos ao mundo, envenenado pela ogua
tofana dos templos salomonicos. CRISOSTOMO lutou sem treguas
no Para contra os magons, que o insultavam, o vaiavam e Ihe faziam
manifestagoes publicas de agravo. GANGANELLI enfeixou nas maos,
triunfalmente, todos os poderes magdnicos do Brasil, que, como vi-

mos, dirigiam a vontade a opiniao, a justiga e o governo. As lojas

uniam-se pressentindo a Vitoria proxima. O Trono fora separado do
Altar. O Imperio estava perdido. Era questao de tempo. Com efeito, o

Trono caiu; mas o Altar ficou.
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Capitulo III

O MiSTERIO DO SANGUE

ENQUANTO se processava a luta entre a magonaria e a Igreja,

que Pandia Calogeras mais de uma vez denominou sugestivamente
"guerra religiosa”, ocorriam no Rio Grande do Sul sucessos misterio-

sos e graves. A coincidence e sobremodo interessante. Foi a famosa
questao dos Muckers, "tao cheia de peripecias e misterios (1).

M

Eduardo Marques Peixoto, que coligiu a documentagao a respeito e a

publicou, acha que “a questao de Canudos muito se assemelhou a

dos Muckers, e assim como foi atribui'do a jagungada um movimento
politico, pois se afirmava que os monarquistas tinham feito naquele

sertao o seu quartel de ordens, tambem a principio foi atribuido aos
Muckers um fim politico... (2)”

O fim nao era politico; era antes de carater religioso, de fundo

judaico, destinando-se a criagao de uma celula propulsora de descris-

tianizagao. E pelo menos o que transparece da documentagao de que
dispomos. Infelizmente, no momento das ocorrencias, nao havia

quern, conhecedor dos manejos das forgas ocultas, pudesse observar

convenientemente o fenomeno e deduzir dessa observagao opiniao

segura e fundamentada.

O teatro dos estranhos acontecimentos foi a colonia alema de
Sao Leopoldo, fundada em 1824, onde se acotovelavam catolicos,

protestantes e alguns judeus. Em 1 844, os padres jesuitas Agostinho

Lipinski e Joao Sedlach, expulsos de Buenos Aires pelo tirano Rosas,

vieram ali e imprimiram aos fieis alemaes certa disciplina religiosa (3).

Aos protestantes faltou esse freio. Pertenciam a diversas seitas. Ele-

giam livremente seus ministros e, as vezes, gragas a intrigas, essa

escolha recaia em pessoas de instintos perversos e nenhuma idonei-

dade moral, como no caso do pastor Klein, de nome seguramente

judaico, magna pars nos acontecimentos de que vamos tratar.

Em 1 872, o colono Joao Jorge Maurer, quando ia rachar lenha no

mato, deu para entrever no meio da folhagem densa um vulto miste-
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rioso que o aconselhava a deixar as fainas do campo e dedicar-se a

curar a saude do proximo. Para isso, Deus o destinava. Diziam que o

pastor Klein era o autor daquela sugestao. E, por exemplo, a opiniao

do jesuita Ambrosio Schupp, que, na sua obra sobre os Muckers, evita

escrever-lhe ate o nome por se achar ainda vivo e existirem parentes

seus. Maurer era casado com Jacobina Mentz, filha de anabatistas,

sujeita a ataques epileticos com letargias subseqiientes, desde a

idade de doze anos. Sofria tambem crises de sonambulismo. Uma
tarada. Vivia lendo constantemente a Sagrada Escritura e interpretan-

do seus textos por inspiragao divina, como dizia. Era parenta do

pastor Klein, que gozava da maxima intimidade em sua casa. O
marido, analfabeto, deixava-se dominar inteiramente por ela, que o

ajudou com seus transes e sonambulismos a transformar-se em cu-

randeiro ou mezinheiro da regiao. Formavam ambos urn perigoso

casal de misticos ou espertalhoes, que podiam ser facilmente explora-

dos pela satanica habilidade de um terceiro interessado (4).

Era o que fazia o chamado HOMEM MISTERIOSO, o pastor

Klein. Alto, robusto, com 50 anos de idade, natural de Hunsriicken, na

Prussia Renana, era o tipo acabado do aventureiro. Emigrara da

Alemanha para os Estados Unidos, onde tentara a vida sem proveito.

Viera dar com os ossos na zona colonial do Sul. Encalhara em Sao

Leopoldo e conseguira ser escolhido pastor pelas suas maneiras

untuosas e fingidas. Intrigante. Perspicaz. Astuto. Era o "diretor invisi-

vel de tudo quando sucedia em torno do casal." Provam-no de sobejo

as cartas que recebia de Jacobina Mentz e que foram encontradas (5).

Maurer e Jacobina comegaram a fanatizar os colonos ignorantes

e sem disciplina espiritual. Faziam reunifies em sua casa, isolada num

ermo, ao pe do morro do Ferrabraz. Aos sons de uma caixa de

musica, cujas notas maravilhavam os rudes camponios, Jacobina,

vestia de branco, com uma coroa na cabega, abengoava os presentes

em extase. Todos juravam-lhe observar o cap. V do Evangelho de Sao

Mateus e ela dava, por inspiragao divina, explicagfies sobre o verda-

deiro sentido da Biblia, proibindo terminantemente seus sectarios

de freqiientarem a Igreja e de mandarem os filhos a escola...

Entao cafa de costas em completa imobilidade e insensibilidade. So-

mente despertava da letargia aos sons dos canticos de seus crentes,

trocando com eles “beijos jubilosos". Diziam que, nessas ocasifies,

Maurer conseguia curar ate os cegos e aleijados, profetizando tam-

bem, gragas ao influxo da poderosa forga que sua esposa recebia do

Alem. Para os mais fanaticos, ela era o Cristo e ele o Medico, o Doutor

Milagroso ou o Profeta. Convencida de ser o Cristo, Jacobina esco-
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Iheu doze companheiros para serem seus Apostolos. Entre eles, o
mais honrado era o que representava Judas. E patente o judaismo
satanico da seita (6).

Estamos claramente em presenga de uma seita fundamental-
mente judaica, do tipo da dos Cainitas, identica e muitas das que
surgiram oomo tortulhos no tempo do gnosticismo, ameagando tragar
no seu “labirinto diabolico", como escreveu um grande doutor da
Igreja, o cristianismo nascente. Exegese pessoal. Heresia manifesta.
Taumaturgia demoniaca. Finalmente, como veremos adiante, a imora-
lidade. Todos os caracteristicos sao patentes. Como as suas conge-
neres, ira ate a revolugao armada. Corria no meio dos colonos que
Maurer adquiria armas e munigoes, transformando sua casa em ver-
dadeira fortaleza. As compras de armamento eram geralmente feitas

por um tal Carlos Einsfeld, sob o pretexto de ser ferreiro e armeiro de
profissao (7).

A palavra Mucker corn que logo foram apelidados aqueles fanati-

cos quer dizer SANTARRAO ou BEATO FALSO (8). Suas reunioes
despertaram a atengao e como delas transpirassem ameagas aqueles
que as nao aprovavam, a policia de Porto Alegre foi avisada pelo
subdelegado de Sao Leopoldo. O proprio chefe de policia da provin-
ce, Luiz Jose de Sampaio, veio pelo vapor “Germania", com um
destacamento de 50 pragas do 122 de infantaria de linha e 10 de
cavalaria de policia, averiguar de fato o que havia. Prendeu sem o
menor vislumbre de resistencia Maurer, Jacobina e seis sectarios,
levando-os para a capital. Jacobina foi presa em estado letargico que
durou dias e preocupou os medicos.

No inquerito a que se procedeu em Porto Alegre, disfargadamen-
te o pastor Klein conseguiu inspirar os depoimentos. Nao se apurou
nada de comprometedor. O chefe de policia regressou em maio de
1873, deixando tudo em paz. Em junho, o casal Maurer foi posto em
liberdade. O chefe de policia declarava oficialmente nao ter achado
nada de oculto ou misterioso, como se propalava (9).

A policia nao via o misterio; mas o povo o sentia. Questao de
instinto. Diziam que MAO OCULTA especulava com aquelas reunio-
es, inspirava-as, manejava-as (10). Era a mao do pastor Klein, auxilia-

do pelo judeu Georg Robison, homem mau e dinheirudo, que procura-
va subornar seus devedores catolicos, oferecendo-lhes o perdao das
dividas em troca de sua abjuragao religiosa (11)! O pastor e ele tudo
faziam, ajudados por Maurer e Jacobina, para langar a cizania entre
os colonos de religiao diferente, a discordia no seio das familias,

desvinculando os casais e intrigando os proprios filhos com os pais
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(12). Os Muckers consideravam-se ELEITOS; todos os demais eram
IMPIOS. Essa divisao social traria as mais desagradaveis consequen-

cias. O judeu Jacob Fuchs, Jacob Raposa, conhecido pela antonoma-

sia de Jacob das Mulas, era o recadeiro dos fanaticos, o elemento de
ligagao, como se
diz hoje. O judeu

Pedro Schmidt,
conhecido por
Pedro Serrano,
tinha uma venda,

foco de propa-
ganda e de vicio.

Um comprava e

armazenava, o

outro transporta-

va nas cargas de
suas mulas es-

pingardas, revol-

veres, pistolas,

munigoes, armas
brancas e ate va-

sos com petroleo

para provocar in-

cendios (13).

O chefe de
policia julgara ter

deixado tudo em
plena paz, no
meado de 1873,

e a coisa sim-
plesmente come-
gara a fermentar.

Em dezembro,
os Muckers man-
daram uma re-

presentagao hi-

pocrita ao Gover-

no Imperial. Queixavam-se de perseguigoes policiais injustas contra

os moradores das colonias alemas, promovidas por desordeiros e
intrigantes. Eram uns cordeirinhos inocentes, contra quern as autori-

dades se haviam desmandado em insultos, violencias e prisoes. Exa-

O casamento de Leopoldo Rolschild na Sinagoga Central
de Londres — Gravura do “Crapavillot” de Paris, n° espe-

cial de setembro de 1936. O dote dos noivos foram titulos

da Coidnia do Brasil...
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geravam as circunstancias em que Maurer fora preso pelo chefe de

policia. Pediam providencias urgentes contra as vexagdes que sofriam

nos seus corpos e bens. Assinavam o documento os seguintes Muc-

kers, entre os quais grifamos os nomes nitidamente judaicos: Karl

Buppar, Joao Jacob Karst, Joao Sehn, Jacob Sehn, Martin Sehn,

Johann Talz, Rudolf Sehn, Heinrich Wilhelm Gaelzer, J. C. H.

Schnell, Joseph Schnell, Karl Maurer, os irmaos Barth, Jacob

Mentz, Luiz Kilsen, Jacob Muller, Taddin Wasun, Georg Robison,

Christian Kassel, Filipe Heisner e Augusto Wilborn (14).

A queixa foi a informar ao presidente da provincia, que a remeteu

ao chefe de policia. Este pediu informagdes ao subdelegado de Sao

Leopoldo, que declarou nao passar tudo de intrigas dos sectarios

furiosos, porque a autoridade fizera cessar as suas reunioes. Eles e

que deblateravam contra tudo e todos. ameagando de morte a sua

pessoa e recebendo a tiros a policia, quando se aproximava dos locais

de seus ajuntamentos suspeitos (1 5).

Tudo ficou por isso mesmo ate o mes de abril de 1874, quando,

na noite do dia 30, um embugado disparou o revolver para dentro da

casa de Guilherme Clos, que nao simpatizava com os Muckers. Os

tiros mataram o menor Jorge Humbert, de 14 anos, ferindo gravemen-

te outro com quern brincava. Perseguido pelo clamor publico, o embu-

gado conservou a distancia seus perseguidores, usando da arma.

Feriu gravemente o policial Joao Francisco de Almeida e conseguiu

escapar. O chefe de policia foi a Sao Leopoldo apurar o crime e

absolutamente nada conseguiu descobrir (1 6).

Em maio, novo crime. Martin Kassel abandonou a seita. Dias

depois, quando ausente, sangraram-lhe a mulher e tocaram fogo na

casa. Os cinco filhos do casal fugiram espavoridos. A populagao de

Sao Leopoldo e da redondeza alarmou-se. Parecia que um poder

oculto visava a "exterminagao das pessoas paclficas e laboriosas da

colonia". O chefe de policia viu-se obrigado a ir novamente a Sao

Leopoldo, levando um destacamento de guardas nacionais e tropa de

linha (17).

Os SANTARROES nao se atemorizaram com isso. Antes pelo

contrario. Na noite de 26 de junho, atacaram em grupos, ao mesmo

tempo, treze propriedades isoladas, matando os moradores, san-

grando mulheres e criangas, saqueando-as e incendiando-as. O che-

fe de policia pediu reforgos, vindo de Porto Alegre o coronel Genulno

Olimpio de Sampaio, com noventa homens e duas pequenas bocas de

fogo de calibre 2. A forga atacou a residencia de Maurer. Depois de

tres horas de tiroteio, faltou munigao e ela teve de retirar
,
encravando
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as duas pegas, cujos reparos se haviam quebrado. Perdera quatro

soldados. Conduzia tres oficiais e trinta e dois homens feridos. Os
Muckers vitoriosos nao a perseguiram gragas ao piquete de cavalaria

de policia, que Ihe protegeu a retaguarda. O coronel Genufno acam-
pou em Campo Bom, a espera de reforgos. Calculava precisar, com
urgencia, de quinhentos a seiscentos homens, com artilharia de maior
calibre e foguetes a congreve. Os fanaticos alapardavam-se na mata-
ria do Padre-Eterno e nas alfurjas do morro do Ferrabraz, bem aper-
cebidos de armas, bem municiados e bem entrincheirados (18).

Continuaram os ataques as casas de agricultores, com incendios
e pessoas sangradas. Os colonos alemaes estavam indignados.

Suas sociedades de tiro e de ginastica ofereciam-se ao governo para
lutar contra os assassinos e incendiarios. Na opiniao geral, era o
misterioso Klein quern dirigia todas as operagoes dos Muckers e
escrevia as cartas com que os mesmos ameagavam os que repeliam

suas ideias. Eles pretendiam, segundo se averiguou, sublevar os
escravos de todas as propriedades agricolas da regiao (19). Esparta-

quismo puro!

Ao lado de todas as tropelias que praticavam, os Muckers faziam
a permuta de mulheres. Deu o exemplo a propria Jacobina, abando-
nando Maurer e passando a viver com Rodolfo Sehn (20). A familia

Sehn era catolica. Os SANTARROES perverteram-na.

A 1 5 de julho, tendo reunido reforgos, o coronel Genuino mar-
chou contra os fanaticos, atacando no dia 19 a casa de Maurer, o
DOUTOR MILAGROSO, que era o seu baluarte, "covil natural" do
morro do Ferrabraz. O coronel, ferido gravemente por urn tiro partido

de uma emboscada, veio a falecer pouco tempo depois. Era um bravo
da campanha do Paraguai. Substituiu-o o tenente-ooronel Fraga, que
continuou o combate no dia 20, tomando e queimando a casa, onde se
encontraram onze cadaveres de Muckers. A perseguigao aos crimino-

sos continuou dentro das matas e somente na noite de 1
a para 2 de

agosto a forga conseguiu penetrar no ultimo reduto. AN estava Jacobi-

na varada de balas. Rodolfo Sehn abragara-se com o corpo. Os
soldados furiosos atravessaram-no com as baionetas (21).

Joao Jorge Maurer e seu irmao Carlos lograram escapulir. Fo-

ram, porem, mais tarde, encontrados enforcados no mato, ja em
estado de putrefagao (22). MAO OCULTA fechara aquelas bocas que
poderiam revelar um segredo perigoso...

Os Muckers fisgados pela policia foram processados. O pastor

Klein prestou um depoimento cheio de mentiras, falsidades e contradi-

goes. Foi condenado, com mais seis outros cabecilhas do movimento,
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a 23 anos de prisao (23). Muitos anos mais tarde, quando escreveu

seu livro sobre os Muckers, o padre Ambrosio Schupp receava publi-

car-lhe o nome por se achar ainda vivo.

A maior revelagao desse episodio histdrico, porem, e a de que

esses fanaticos praticavam o que se chama o CRIME RITUAL, crime

essencialmente judaico, que os judeus negam a pes juntos. E o

sacrifido humano. Por isso, sangravam suas vitimas. A tradigao

dessa monstruosidade judaica se perpetuou no Sul do Brasil. No ano

de 1897, ainda havia remanescentes dos Muckers na regiao das

colonias alemas no lugar chamado Terra de Bastos. Pois bem, eles ali

mataram uma noite a mulher de Albino Schroeder, cortando-lhe a

jugular e "RECOLHENDO O SANGUE A UMA VASILHA!!
1

’..
. "CON-

CLUI'A-SE QUE, SE TRATAVA DE UM ASSASSINATO RITUAL ',

segundo revelou um ex-fanatico. A 3 de janeiro de 1898, ainda os

colonos alemaes se armaram e andaram cagando alguns Muckers por

terem praticado assassinios semelhantes (24).^

"Aquele que faz correr o sangue dos nao-judeus — ensina o

Talmud, livro sagrado dos judeus— oferece um sacrifido agradavel a

Deus (25).” Por isso, os judeus talmudistas matam muitas vezes

pessoas, cujo sangue e utilizado nos seus ritos religiosos. Sobre o

assunto, escreveu Voltaire, amigo dos judeus e magons: "Digo-vos

que vossos pais imolaram criangas e tomo como testemunhas vossos

profetas. Isaias censura-lhes esse crime de canibais.’ E acrescenta.

"Naquela horrivel solidao, os judeus imolavam os filhos ao deus que

chamavam Moloc. Era uma grande estatua de cobre, tao horrenda

quanto era possivel aos judeus faze-la. Aqueciam-na no fogo e no seu

ventre langavam as criancinhas, como as nossas cozinheiras atiram

lagostas na agua fervendo das panelas (26)
"

O profeta assim maldisse esse rito cananeu: “Matando sem

piedade os proprios filhos, comendo entranhas humanas e devorando

o seu sangue, iniciados em execraveis misterios (27)!" A Biblia

pinta-nos um crime ritual horrivel, quando Mesa, rei de Moab, sobre o

qual ha um estelo notavel no Museu do Louvre, estava sitiado pelos

reis de Israel e de Juda: "Mesa tomou o filho primogenito, que devia

reinar depois dele, e o ofereceu em holocausto sobre a muralha...

(28). A Biblia condena esses sacrifices abominaveis e censura os

judeus por os praticarem: "Os filhos de Israel — diz o Livro dos Reis

— sacrificavam seus filhos e filhas passando-os pelo fogo. Esse foi o

grande crime de Achaz e de Manasses. Jeremias e Ezequiel estigma-

tizaram os hebreus peia pratica dessa monstruosidade. que os judeus

36



imitavam dos semitas, pagaos da vizinhanga (29). Hoje, a pratica e
permitida e sancionada pelo Talmud.

A estatua de Moloc, segundo os rabinos talmudistas, era de
bronze, sentada num trono do mesmo metal, enfeitada de ornatos
reais, a cabega de novilho e os bragos estendidos. como para abragar
alguem. O Bafomet dos Templarios, o Bode Preto da magonaria!
Quando se Ihe querla imolar uma crianga, aquecia-se o interior da
estatua com muito fogo e, ao estar toda ardente, punha-se-lhe entre
os bragos a vftima, logo consumida pelo violento calor (30).

Os judeus tomaram gosto pelo CRIME RITUAL dos cananeus e,
quando se espalharam no mundo, tendo trocado a Biblia pelo Talmud,
passaram a sacrificar cristaos sempre que puderam. O sangue das
vitimas, misturado ao vinho, serve para amassar o pao azimo ou
pascal, que assim se torna verdadeiro pao abengoado. Com o sangue
cristao, de acordo com os ritos talmudistas, se preparam as fugatias
ou fogagas da cerimonia que precede a ceia pascal nas familias
rabinicas. Depois de pedir ao Deus de Moises que lance sobre os
nao-judeus as dez maldigoes com que cobriu os egipcios, aspergindo
a mesa com vinho, o chefe de famflia divide com os presentes os paes
amassados com sangue (31).

Nada inventamos. A historia registra CRIMES RITUAIS provados
dos judeus desde o ano de 408 de nossa era, quando em Imus, na
Asia Menor, foi imolado urn menino cristao. Dai por diante, as comuni-
dades judaicas os cometeram seguidamente, na Franga, na Inglater-
ra, na Espanha, na Alemanha, na Boemia, na Sui'ca, na Italia, na
Austria, na Hungria, na Lituania, na Polonia, na Stria, na Russia, em
Rodes, no Egito. J. de Maynadal assegura: "Os ASSASSINIOS RI-
TUAIS cometidos pelos judeus sao historicos e freqiientes (32)."

Vejamos os que, na verdade, se nao podem negar. Em 1071,
uma crianga em Blois. Em 1137, o aprendiz Guilherme em Norwich.
Em 1139, o menino Ricardo em Paris. Em 1198, Santo Andre em
Lucens. Em 1250, Sao Domingos em Saragoga. Em 1214, urn menino
em Londres. Em 1255. Sao Hugo em Lincoln. Em 1260, uma crianga
em Wissemburgo. Em 1261. uma rapariguinha em Pfortzheim. Em
1283, o criado de urn judeu em Praga. Em 1285, uma crianga em
Munich. Em 1286, Sao Werner em Wesel e urn operario cristao em
Praga. Em 1 287, o jovem Rodolfo em Berna. Em 1 293, urn menino em
Crems. Em 1303, outro em Vessenseer. Em 1345, outro em Munich.
Em 1040, outro em Diessenhofen. Em 1410, outro na Turingia. Em
1429, urn mancebo em Ravensburgo. Em 1430, Santo Andre em
Rinn. Em 1475, Sao Simao em Trento. Em 1480, o jovem Sebastiao
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em Bergamo. Em 1486, seis criangas em Ratisbona. Em 1490, Santo

Nino em La Guardia. Em 1494, urn menino em Tyrmau. Em 1525,

duas criangas, uma em Viega, outra em Biring. Em 1540, um menino
em Sappenfeld. Em 1574, uma mocinha em Punia. Em 1597, uma
crianga em Szydlow. Em 1609, o pequeno Lemoine em Metz. Em
1745, Sao Joannet em Colonia. Em 1775, duas criangas, uma em
Thorn, outra na Polonia. Em 1810, uma mulher crista em Alepo. Em
1831, um menino em Sao Petersburgo. Em 1840, o padre Tomas e

seu criado em Damasco. Em 1 843, uma crianga em Rodes e outra em
Corfu. Em 1881, outra em Alexandria. Em 1882, uma meninota em
Tisza-Eszlar. Em 1888, o pequeno Severino Hacke, sangrado pelo

candidato a rabino Max Bernstein em Breslau. Em 1 891 ,
uma crianga

em Xantin. Em 1899, outra em Polna. Em 1911, o pequeno Andre

Yustchinsky em Kiev (33).

Ainda recentemente, em Paris, o jornal “Le Figaro” acusou o

barao Henri de Rotschild de ter feito torturar na antiga abadia de
Cernay uma rapariguinha francesa, sendo carrasco "un negre hercu-

leen", a fim de macular a festa crista do Natal (34)!

Sobre alguns desses crimes houve processos rigorosos que os

evidenciaram de modo insofismavel, como os de Trento, de Metz, de

Damasco, de Tisza-Eszlar e de Kiev. As pegas principals do de

Damasco estao transcritas e comentadas no famoso livro de Gouge-
not des Mousseaux, "Le juif

,
le judaisme et la judaisation des peuples

chretiens”. Existe ainda nos arquivos de Metz a sentenga do tribunal

que condenou o judeu Rafael Levy por ter cometido o CRIME RITUAL
contra um filho do cidadao Lemoine. Os tribunais de Viena condena-

ram pelo mesmo crime e negaram apelagao ao judeu assassino

Hilsner (35).

Muitos judeus tern confessado esses crimes e ate um rabino. o

dr. Jallineck, de Viena, reconhece a sua existencia (36). Historiadores

filosemitas como Charles Malo e Bail aceitam como CRIMES RITUAIS

muitos dos contidos na lista que citamos. Entre eles, o de Trento, que

motivou interessante e rigorosissimo processo de canonizagao.

O testemunho oficial da Igreja sobre a existencia do CRIME
RITUAL e o mais valioso e seguro de todos. Afirmaram essa existen-

cia os Papas Sixto IV, Sixto V, Gregorio XIII e Bento XIV. Suas Bulas

relatam o martfrio das criangas sangradas talmudicamente. O Papa

Bento XIV, na Bula BEATUS ANDREAS, refere-se entre outros assas-

si'nios judaicos ao de Sao Laurentino. A Santa Se canonizou as

seguintes vitimas do rito sangrento dos talmudistas: Sao Guilherme de

Norwich, Santo Henrique de Wissemburgo, Sao Hugo de Lincoln, Sao
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Werner de Obereswel, Sao Nino de La Guardia, Sao Laurentino de
Vicencia, Sao Simao de Trento, Santo Andre de Lucens e Sao Domin-
gos de Saragoga, quase todos meninos. Beatificou outros, como
Andre de Rinn.

“Em resumo, todos os povos cristaos da Europa sempre acusa-
ram os judeus de crimes rituais, em todas as epocas, e varias dessas
vitimas foram canonizadas pelos Papas. Sentengas de parlamentos,
arestos de tribunals provam que os judeus cometem esse crime.
Muitos judeus o tern confessado sem torturas. Rabinos convertidos,
como o monge Teofilo, revelaram a existencia do MISTERIO DO
SANGUE, Um rabino celebre de Viena, o dr. Jallineck, no fim do
seculo XIX, acusou abertamente seus correligionarios dessa pratica
monstruosa. Enfim, os proprios povos mugulmanos reproduzem a
mesma acusagao, o que demonstra nao ser ela produzida pelo odio
dos cristaos (37).”

Pois bem, era o MISTERIO DO SANGUE que, por uma curiosis-
sima coincidencia, ao tempo da “guerra religiosa” contra os bispos de
Olinda e Belem, os Muckers praticavam no Brasil, depois de suas
assemblers hereticas nas chamadas matas do PADRE ETERNO...
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Capitulo IV

EXPERIENTIA IN ANIMA VILI

DEPOIS da guerra do Paraguai, ano a ano o Brasil se foi enfeu-

dando cada vez mais aos baroes de Rotschild: Lionel, Nathan, Antho-

ny, Mayer Amschell, James, Alfredo, Carlos, Leopoldo. Uma geragao
de baroes apos a outra. Quando casava uma filha ou um filho desses
magnatas, depunham-se na corbelha os titulos da divida brasileira.

Arrhas pelo foro do Imperio! Aos deficits de todos os anos correspon-

diam emprestimos onerosos e ruinosos, uns atras dos outros. A Na-
gao vendida aos poucos, inconscientemente por uns, conscientemen-
te por outros!

Em 1871
,
£ 3.000.000 que vaocustar £ 10.000.000, tipo 89, juros

de 5%, prazode38anos, "Para despesas extraordinarias do Imperio."

Custou-nos a operagao, no final das contas, quase quarenta mil con-

tos de reis. Em 1 875, negociadas pelo barao de Penedo, £ 5.301 .191,

mesmo prazo e juros identicos, tipo melhor, 96 1/2. Tambem para

"despesas extraordinarias". Custaram-nos outras £ 10.000.00, qua-

renta e seis mil contos! Em 1883, £ 4.000.000, em condigoes mais ou
menos semelhantes, que acabariamos de pagar em 1922! Recebe-
mos realmente £ 3.560.000 e pagamos £ 18.475.128! Em 1886, £

6.000.000, para pagar a di'vida flutuante, que custarao £ 1 1 .897.350.

Em 1888, ainda £ 6.000.000, que sairao por quase £ 15.000.000!

Afinal, em 1 889, ao abeirar-se a Republica: "O derradeiro emprestimo
do regime imperial, negociado pelo conselheiro Jose A. de Azevedo e

Castro, delegado do Tesouro, com Rotschild, destinado a conversao

dos emprestimos de 1865, 1871, 1875 e 1888, de £ 17.213.300, tipo

90, juros de 4% e prazo de 56 anos, isto e, ate 1945! Rendeu £

15.492.150, pelas quais daremos £ 55.571.740!!! Esta operagao foi

ratificada pelo Governo Republicano em 1890, a 29 de abril, assinan-

do pela Republica o mesmo conselheiro que assinara antes pelo

Imperio (1)." As somas vinham num crescendo espantoso e, Republi-
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ca ou Monarquia, seria Rotschild quem continuaria a mandar no Brasil

endividado.

A Monarquia legou a Republica uma divida aos baroes de Rot-

schild de £ 30.000.000, capital, sem contar os juros a pagar, divida

que comegara por £ 3.000.000, logo apos a Independence (2). O
Brasil trabalhava e suava para pagar aos judeus, seus reis financei-

ros. Podia vir o Terceiro Reinado e podia vir a Republica, o verdadeiro

soberano do pais, disfargado por tras do govemo visivel, seria o

banqueiro internacional. Para isso, o judaismo nao deixaria nunca a

Nagao se libertar economicamente. Sob a forma republicana, na ver-

dade, ela seria mais docil ao freio e mais facilmente exploravel. A
finanga judaica, portanto, dava preference a essa forma, que melhor

Ihe permitiria fazer no organismo nacional, em seu proveito, a aplica-

gao de teorias economicas e de doutrinas financeiras, que, arruinando

a fazenda publica e destruindo a particular, sob pomposos nomes
tecnicos e retumbantes citagoes de economistas hebreus, sugassem

do Brasil, sem que o povo desse por isso, todo o seu sangue. EXPE-
RIENTIA IN ANIMA VILI!

Um dos efeitos da colonizagao bancaria judaica e o aumento de

impostos para pagamento da divida crescente, encarecendo a vida e

provocando a revolta da populagao contra os governos. O judeu,

embora nao o parega, e o unico fator de tais desordens que enfraque-

cem o organismo nadonal e o preparam para o dominio do parasita. A
Monarquia Brasileira sentiu isso em 1880, na questao chamada do

Imposto do Vintem.

A lei mandava cobrar mais 20 reis por passagem nas vias ferreas

e cams urbanos. Os jornais criticaram a taxa, discutiu-se a dificuldade

de paga-la por causa do troco, disto ou daquilo. Invocaram-se pretex-

ts de toda a natureza. Imposto vexatorio. Violence fiscal. Opressao

do governo. Tudo servia ao combate. Realizaram-se comicios. Orado-

res magons e republicanos envenenaram o espirito da populagao. A
patuleia irritada e exdtada comegou a arrancar trilhos, a queimar

bondes, a espancar cocheiros e cobradores inocentes, recebendo a

pedrada e caco de garrafa ou mesmo tiro de revolver as tropas

encarregadas de manter a ordem. O comercio fechou. Durante quatro

dias houve desordens. Levantaram-se barricadas no largo de Sao
Francisco e na rua da Uruguaiana, que os soldados do general Anto-

nio Eneas Galvao, barao do Rio Apa, tiveram de tomar a baioneta.

Houve mortos e feridos (3).

Na opiniao do conde de Afonso Celso, contemporaneo dos acon-

tedmentos e filho do entao ministro visconde de Ouro Preto, aquela
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revolta popular, provocada por um motivo futil pelos mutinos e agita-

dores contumazes, assessorados por vagabundos e capoeiras profis-

sionais, nada mais fora do que um "pretexto para experimentar forgas

(4)", por parte dos que desejavam o fim da Monarquia. Um ensaio.

Especie de greve general na tecnica revolucionaria de nossos dias.

EXPERIENTIA IN ANIMA VILI!

Desde 1864, pari passu com a intervengao no Uruguai, a situa-

gao economico-financeira se ia agravando. O antigo Rei da Finanga, o
barao de Maua, confessava na sua "Exposigao aos credores" que a
desgraga comegara justamente naquela epoca. Onze anos depois
estava no auge, em 1875, quando governava o gabinete Rio Branco a
pique de passar o bastao ao gabinete Caxias, que tomou a crise em
cheio. Em 1 874, delineara-se essa grande crise com a falta de nume-
rario em circulagao. Os negocios anquilosavam-se. Situagao aflitiva

nos mercados. Como que um estancamento da vida economica. A
produgao nao se escoava. Nao havia dinheiro para o menor movimen-
to comercial.

Era o resultado fatal da deflagao violenta, aconselhada tecnica-

mente ao governo, de acordo com os teoristas judaicos; para quern o
ouro nao e estalao de troca, denominador comum de mercadorias,

representante de utilidades, mas mercadoria como outra qualquer,

que se vende, permuta, importa e exporta, provocando crises em toda

a parte, sucessivamente, jogo em que ganham na certa os que jogam
com cartas marcadas, os donos do ouro do mundo.

O Tesouro chegara a anunciar que recebia dinheiro a premio! Em
dezembro de 1 874, as caixas dos bancos estavam raspadas. O unico

banco que possuia ainda alguma disponibilidade no cofre era o Banco
do Brasil, a ridicularia de 400 contos! Nao era possivel realizar o
menor pagamento ou fazer um adiantamento qualquer a praga, que
sufocava (5).

Naturalmente, o governo veio em socorro do comercio asfixiado,

da industria parada e da lavoura em apuros, decretando remedios
urgentes. Aquilo fora causado pela deflagao? Pois bem, que se apli-

casse uma medida contraria, a inflagao. Contraria, contraria curan-

tur. A deflagao fora violenta? Seria violenta a inflagao. Veio a chama-
da Lei dos Auxilios. Langou-se na rua uma emissao de papel moeda
de 25 mil contos, que se denominou "moeda provisoria" (6). No
decorrer de toda a nossa historia economico-financeira, encontrare-

mos continuamente essa gangorra: deflagao e inflagao como reme-

dios as crises que periodicamente depauperam a economia. EXPE-
RIENTIA IN ANIMA VILI!
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Compreenderemos bem a razao oculta disso, lendo este pedaci-

nho dos "Protocolos dos Sabios de Siao”: “As crises economicas tern

sido produzidas por nos contra os cristaos COM O UNICO FITO DE
RETIRAR O DINHEIRO DA CIRCULAQAO. Enormes capitais ficam

estagnados e SUPRIMEM O NUMERARIO DOS ESTADOS, obrigan-

do-os a pedi-lo a esses mesmos capitais. Tais emprestimos gravam

as finangas publicas COM O PESO DOS JUROS, TORNANDO OS
GOVERNOS ESCRAVOS DO CAPITAL A concentragao da industria,

por sua vez, nas maos dos capitalistas mata a pequena industria e

absorve todas as forgas do povo, e, ao mesmo tempo, as do Estado. .

.

As emissoes atuais de dinheiro, em geral, nao correspondem ao

numero do consumo per capita e nao podem, conseguintemente,

satisfazer as necessidades dos trabalhadores. As emissoes devem
estar em proporgao ao acrescimo da populagao. ...A MOEDA, DE
PAPEL OU DE PAU, DEVE SER CRIADA SOBRE O TRABALHO...

Todo emprestimo prova fraqueza do Estado e incompreensao dos

direitos do Estado. Os emprestimos, como a espada de Damocles,

estao suspensos sobre as cabegas do governantes, que, em lugar de

pedirem o que predsam a um imposto temporario, estendem a mao
aos banqueiros. OS EMPRESTIMOS EXTERNOS SAO SANGUES-
SUGAS QUE NAO LARGAM O CORPO DA NAQAO SENAO CHEIAS
OU ARRANCADAS A FORQA. Mas os Estados cristaos nao fazem

isso e continuam a aumenta-las, embora devam perecer voluntaria-

mente sangrados.. . Se o emprestimo e taxado em 5%, em vinte anos

o Estado pagou de juros um capital igual ao que recebeu, em quarenta

anos o duplo e em sessenta o triple, continuando a divida principal por

inteiro (7).”

Na verdade, assim, Israel gravou todos os povos com uma nova

hipoteca “que eles jamais poderao pagar com suas rendas. O dominio

universal que tantos conquistadores sonharam esta nas maos dos

judeus... Jerusalem impos tributo aos Imperios. A melhor parte da

renda publica de todos os Estados, o produto mais direto do trabalho

de todos passa para a bolsa dos judeus sob o nome de juros da Divida

Nacional (8).”

A crise de 1875 foi terrivel e fulminante. Estava no governo o

grao-mestre da magonaria, quando se armou e desencadeou. Coinci-

dencia curiosa! Os bancos Alemao, Nacional e Maua suspenderam

pagamentos. O Tesouro tinha cambiais de Maua protestadas. Devol-

veram-lhe dos Estados Unidos saques no valor de £ 3.000. Recorreu

ao Banco do Brasil, pedindo um emprestimo de tres mil contos com

garantias de titulos. Nada obteve. Outras portas fechadas. A corrida
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em cima. Abriu falencia, dando, segundo uns, sete, segundo outros,

dez mil contos de prejuizo ao erario imperial. Houve debates no

parlamento (9).

Um descalabro no comercio do Brasil. Inumeras casas fecharam

as portas. Muita gente arruinada da noite para o dia. Capitais emigra-

ram. Ate capitais brasileiros procuraram melhor emprego no Rio da

Prata Montevideo foi alcangada pela crise. Maua estava estabelecido

la. Buenos Aires ganhou muito. Quando se delineou a campanha
abolicionista, a economia nadonal ainda estava sob o abalo dessa

crise. A fuga dos negros para quilombos e cidades, ajudados pelas

sociedades libertadoras, deixava em abandono fazendas e mais fa-

zendas. Os proprios donos as desamparavam. Antes da aboligao

definitiva, havia lugares, como Santos, onde os escravos refugiados

subiam a mais de dez mil! Uma crise sobre a outra.

A magonaria destruia no setor economico-financeiro qualquer

possibilidade de um Terceiro Reinado. O pais estava definitivamente

hipotecado ao judeu, a quern melhor convinha a Republica para mais

seguramente realizar a custa de um povo explorado, verdadeira co-

baia de laboratorio, atraves da inopia ou pretensao de presidentes ou

ministros da Fazenda, emprestimos, fundings, encampagoes, defesas

de produtos, valorizagoes, desvalorizagoes, inflagoes, deflagoes, sus-

tentamento de taxas cambiais, conversoes, estabilizagoes e todos os

demais malabarismos do genero, a sua EXPERIENTIA IN ANIMA

VILIt...
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Capitulo V

O I'DOLO DA MOCIDADE MILITAR

Ao mesmo tempo que combatiam a religiao do Estado, as forgas
secretas procuravam alienar do Imperio o apoio dos militares. A intriga
entre os generais comegou no proprio ano em que terminou a guerra
do Paraguai, langando Osorio contra Caxias. Ja se procurara despres-
tigiar este, quando no comando chefe, obrigando-o a um pedido de
demissao que o govemo teve o bom senso de nao aceitar. O velho
estratego tivera sempre, durante a guerra, a maior consideragao pelo
bravo gaucho, veterano de Sarandi, primeiro general chefe dos brasi-
leiros, organizador da concentragao de Concordia, invasor do territorio

inimigo, vencedor do Estero Bellaco e de Tuiuti, que, depois, se
sujeitara patrioticamente a comandar sob as ordens de Caxias ate ser
ferido em Aval. Era o unico general a quern a guarda de pessoa do
comandante chefe prestava honras militares. Uniam-nos admiragao e
estima recfprocas, embora os separasse a polftica Osorio era liberal;

Caxias, conservador. Ambos pertenciam a magonaria, mas pouco ou
nada a frequentavam (1 >.

A intriga preparada na sombra veio a furo na sessao do Senado
de 9 de setembro de 1 870, por ocasiao de ser votado o orgamento da
guerra. Encarregou-se do feito o senador magon Silveira da Mota,
relembrando o reconhecimento de Humaita e a maneira como o
descrevera o "Diario do Exercito”, redigido sob as vistas de Caxias.
Havia ali uns pontos que nao exprimiam bem a verdade e deixavam
mal o general Osorio. Este viu-se obrigado a intervir, explicando os
acontecimentos e o velho duque, que nao era tribuno, defendeu-se
mal. O estremecimento ficou, sobretudo porque Silveira da Mota ja se
apresentava armado com cartas de Osorio, em torno das quais fez
inumeras chicanas (21V

Ora, o reconhecimento de Humaita, comandado por Osorio, rea-
lizara-se a 16 de julho de 1868, havendo, portanto, dois anos que a
relagao do "Diario do Exercito" fora publicada e distribuida. Nunca
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ninguem levantara a lebre. Era uma questao de nonada sobre trans-

missao de ordens que nao valia o estardalhago. Sentia-se a coisa

preDarada na maneira insolita com que se agarrou o primeiro pretexto

e nas cartas que trazia o provador do incidente. Que tinha a ver com

este o orgamento da guerra?

Respondendo a Silveira da Mota, o duque disse uma grande

verdade: "As opinioes politicas levam os homens muito longe." Mais

longe ainda os leva a insidia satanica da magonaria. O vencedor de

Lomas Valentinas reconhecia em 21 de junho de 1868, numa carta

intima a Osorio, que as intrigas rondavam ja os generais empenhados

na campanha. Primeiro se haviam servido do nome de Porto Alegre

contra ele, Caxias; depois, comegaram a servir-se do de Osorio.

Atribuia o trabalho de sapa aos politicos (3).

O grao-mestre Paranhos subiu a tribuna e fez urn discurso har-

monizante, habil, que procurava acalmar o animo dos contendores. A

magonaria mordia com uma boca e soprava com a outra. Em aparte,

o barao de Sao Lourengo indagava: — “Para que explorar isso?" Sim,

para que obrigar o velho soldado que pacificara, unira e defendera o

Brasil durante meio seculo a vir de publico tartamudear explicagoes de

urn incidente remoto e esquecido? Para humilhar o general chefe do

exercito vitorioso, fazendo criticar no Senado os seus atos militares

por um bacharel politiqueiro, para quebrar o elo de amizade que o

prendia a outro bravo, quase tao prestigioso no seio da tropa quanto

ele, e oferece ao Exercito o espetaculo desse bate-boca. Obra horren-

damente magonica. Objetarao que os dois cabos de guerra eram

magons e que, entao, a magonaria combatia contra seus proprios

membros. Quern conhece a fundo a magonaria sabe que ela obedece

as sugestoes e ao comando invisivel do judaismo, e que este se utiliza

dela sem a menor compaixao pelos cristaos nescios que se iniciam

nas lojas e Ihe servem de instrumentos. Atiram-nos uns contra os

outros ou os unem, conforme as necessidades. E, segundo os "Proto-

colos dos Sabios de Siao", o judaismo internacional destruira a propria

magonaria no dia em que, de posse do dominio do mundo, dela nao

precisar mais.

Logo apos a intriga entre os chefes, comegou o desprestigio do

proprio Exercito. O positivismo infiltrado na Escola Militar corroeu-o

como um veneno terrivel. As geragoes de oficiais matematicos que

foram saindo dos cursos apos a guerra vinham empegonhadas por

todo o fatras do contismo. Datavam as cartas pelo calendario positi-

vista, chamavam a Terra o Grande Feitigo, diziam de olhos revirados

papai Comte e mamae Clotilde, pregavam o separatismo das pe-
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quenas patrias amesquinhavam o Imperio e ridiculizavam a guerra
de que safra vitorioso. Assim, o Exercito perdeu as valiosas ligoes

praticas da campanha. "Nada lucrou — declara o general Tasso
Fragoso — o ensino militar depois de uma guerra de cinco anos,
levada a efeito no estrangeiro e a que levamos mais de cem mil

homens e uma poderosa esquadra; em que surgiram os problemas
estrategicos mais interessantes e tanta experience se granjeou do
ponto de vista tatico. A razao e simples. O ensino das escolas conti-

nuou a ser feito em geral por oficiais que nao haviam partidpado da
peleja... Destarte perdeu-se um tesouro e viemos aprender, quarenta
e oito anos depois, coisas que a peregrinagao pelos banhados, pelas
coxilhas e pelas florestas paraguaias de ha muito nos tinha revelado

(4)
."

“Os contistas— depoe um escritor militar— pregaram a sabota-
gem da guerra do Paraguai; a deturpagao de suas causas; a desmo-
ralizagao de seus chefes; a desvalorizagao de seus esforgos e das
suas glorias, a ponto de apresenta-lo como um rolo, quando foi

perfeitamente conduzida por Caxias; o nao aproveitamento de suas
ligoes..

.
(5)" Para o contismo, o Brasil imperialista provocara o conflito

de que o Paraguai infeliz fora a vitima. Este sistema de desmoralizar a
guerra vinha em linha reta do ensinamento de Benjamin Constant e
atingiu o apogeu nos escritos magudos e indigestos do Papa-Verde
Teixeira Mendes (6). Entre o fim da guerra e a primeira decada da
Republica, nao cessou a campanha contra a guerra do Paraguai.
“Conheci esse periodo— afirma um general brasileiro— e lembro-me
como os veteranos da campanha escondiam as medalhas, temerosos
de que a nova geragao as considerasse simbolos de oprobrio (7)!

M

O ultimo general que comandara esses veteranos sofreu tam-
bem a mais terrivel campanha destinada a evitar o Terceiro Reinado.
Era um prfncipe estrangeiro e ela surtiu o efeito desejado. Desde
1 870, comegou-se a chamar o Terceiro Reinado, com maidade propo-
sital, o Reinado Frances. Desejava-se ferir o amor proprio nacional,

provocando sua reagao. Esse prfncipe frances tinha os graves defei-

tos de nao ser e nao querer ser magon, de nao aceitar homenagens
magdnicas, de se manter alheio a "vida convulsa dos partidos", de
nunca se manifestar politicamente. Contra ele se espalhou a "moeda
falsa da calunia": avarento como seu avo Luiz Filipe, deselegante,

descortes, acumulador de soldos (8). A avultada dotagao anual da
princesa — 150 contos — era gasta na maior parte em obras pias.

Ninguem via isso e, como os herdeiros do Trono vivessem modesta-
mente, diziam que entesouravam rios de dinheiro... Ninguem foi mais

49



mal compreendido no Brasil do que o conde d'Eu (9). Daqui se retirou

serenamente e, quando regressou no seu caixao mortuario, o corpo

do general vencedor em Peribebui e Campo Grande nao teve as

honras militares. Isto num pais que engrinaldava de bordados de

general o brago dos caudilhos do Sul e ate de chefes de cangaceiros

do Nordeste!...

Isolou-se o militar depois da guerra, de modo a tornar o Exercito

um corpo estranho na vida nacional, impedindo sua comunhao intima

com as dores e anseios do povo. Diminuiram-lhe o soldo e tornaram

lentas as promogoes. Ao mesmo tempo, comparavam sua vida com a

existencia folgada de outras classes. O pais era dos bachareis, di-

ziam. So os bachareis mandavam. So os bachareis faziam carreira.

Preparava-se, assim, uma verdadeira luta de classes (1 0).

O Brasil dividiu-se em PAISANOS e MILITARES. Estes forma-

vam “uma classe distinta e separada no meio da Nagao". Malevolen-

cia dos paisanos; debique dos oficiais: "antipatia positiva". Os oficiais

positivistas detestavam os politicos. Sustentava-se que o Exercito

tudo fizera— Independence, guerras internas e externas. Criava-se a

mistica de sua incorruptibilidade e pureza, unicas capazes de salvar a

Nagao. Todavia, o proprio Exercito se achava dividido: de major para

cima, monarquistas, conservadores, os TARIMBEIROS; de major

para baixo, republicanos, positivistas, OFICIAIS DE CURSO, OS
DOUTORES (1 1).

No decurso do tempo, os dois grandes chefes que a magonaria

tinha intrigado em 1870, haviam morrido, Caxias em 1877, Osorio em
1880. Eram as duas grandes figuras militares dos partidos rivais. Por

quern substitui-las? Os liberais enfeitaram o visconde de Pelotas; os

conservadores, Deodoro da Fonseca. Com qualquer dos dois a mago-

naria se dava bem. Ambos pertenciam a Ordem. Ambos solidariza-

vam-se no espirito da corporagao a que pertenciam.

Depois da questao religiosa, era imprescindivel para a obra das

forgas secretas uma questao militar. Anunciada, como vimos, desde

1 870, com a intriga magonica de Silveira Lobo, comegou a delinear-se

de 1883 a 1884 nos primeiros atritos entre os ministros civis das

pastas militares e as classes armadas. Cadetes e oficiais tomavam
parte nas manifestagoes da cruzada abolicionista e eram repreendi-

dos, o que multiplicava os incidentes desagradaveis.

Em 1885, o estado dos espiritos nos meios militares era ja

bastante agitado. Os oficiais discutiam abolicionismo ou politica pela

imprensa. Punidos pelos ministros, criavam casos. E curioso que, em
geral, isso se desse com oficiais magons. O primeiro caso foi o do
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major Sena Madureira, contra cuja punigao o Exercito se manifestou
coletivamente. Deodoro da Fonseca prestigiou-o. O segundo, o do
tenente-coronel Cunha Matos, cuja prisao o visconde de Pelotas
considerou em discurso no Senado injuria a dasse militar, que defen-
dia “com a lei ou sem ela".

A indisdplina lavrou nas guarnigoes de Norte a Sul. No Rio
Grande do Sul, os comicios de ofidais contra o governo eram ostensi-
vamente permitidos pelo general Deodoro, em 1886. A magonaria
tecia uma urdidura de guarnigao em guarnigao e de corpo a corpo, no
sentido de
"nomear Deo-
doro como re-

presentante
da classe, com
os devidos po-

deres para Ihe

defender os in-

teresses e os

sentimentos
de honra." Em
1887, podia-se

dizer que a si-

tuagao militar

era, de fato,

revoluciona-

ria (12).

Diretores

de institutos

m i I i t a r e s
,

como o da Es-

cola Militar do
Ceara, passa-

vam telegramas insultuosos ao ministro da Guerra. Oficiais desidiosos
na guarda que Ihes era chefiada, como o que comandava a do
Tesouro e foi apanhado dormindo, iam para os jomais discutir os

motives de sua prisao. Em Sao Paulo, os oficiais impunham a demis-
sao do chefe de polfcia. O governo via-se obrigado a mandar transferir

para o Amazonas o 22a de infantaria, de guarnigao na Corte, cuja

atitude era de franca turbulenda e a mandar Deodoro, com os oficiais

de sua roda, em missao a Mato Grosso, comandando uma expedigao
motivada pela tensao de relagoes com a Bolivia. Os ministerios saiam
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arranhados dessas contendas. O gabinete Cotegipe caia devido a um
incidente entre a policia civil e um oficial de marinha, em 1888. A
magonaria intrigava com os boatos de nova organizagao da Guarda

Nacional da Code, reeditando a obra de Feijo contra o Exercito insu-

bordinado da Regencia, e do aumento da policia, a Guarda Negra, no

mesmo sentido. Ciciava-se que o governo acabaria dissolvendo o

Exercito. .

.

O Imperador ficara diabetico desde 1887. Nao via nem com-

preendia mais as coisas com a acuidade dos outros tempos. Envelhe-

cera no governo. Estava cansado. Em 1883, quando um grupo de

oficiais do 1® de Cavalaria assassinara ao sair da chefatura de policia,

onde fora pedir garantias de vida, o redator do "Corsario”, Apulcro de

Castro, prestigiara-os com uma visita ao regimento, que vingara a

honra da sociedade ultrajada por esse testa de ferro, instrument de

paixoes alheias", que devassava as vidas privadas e atacava o Exer-

cito (1 3). Fora seu ultimo gesto de decisao. Depois, como que o tomou

uma certa apatia ate que, em 1889, de regresso da ultima viagem ao

Velho Mundo, corroido pela doenga, estava preparado para a imola-

gao. Alias, ele, no fundo, nao queria a Coroa imposta a Nagao, mas

imposta pela Nagao. Os jovens alunos saidos das Escolas Militares.

com o galao novo em folha na manga da tarda, provectos em matema-

tica e mestres em filosofia positiva, mas absolutamente ignorantes da

tradigao militar da Patria. nao haviam conhecido o Imperador ativo e

solido de outros tempos. Viam um velho encanecido, ligeiramente

acurvado, com um prognatismo que as revistas ilustradas caricatura-

vam numa castanha de caju, modestamente vestido a paisana, sem o

menor garbo militar, que os jornais alcunhavam de Pedro Banana. A

saude combalida do soberado "simbolizava o proprio declinio das

instituigoes”. O regime agonizava. E o Exercito "rompera seus liames

de simpatia com ele. e esperava os acontecimentos, firmemente deci-

dido a nao se opor a nenhuma mudanga democratica (14)."

Essa mocidade nao gritara mais com entusiasmo o VIVA O
IMPERADOR! dos Exercitos Imperiais vitoriosos em Caseros e Avai.

Adorava outro idolo, "um professor ja de meia idade, o tenente-coro-

nel Benjamin Constant Botelho de Magalhaes. Havia tornado parte na

campanha do Paraguai; era bom matematico e tido como profundo

pensador. Desde muitos anos fora republicano, e, como tal e apesar

do seu credo politico, o Imperador o convidara para professor de seus

netos. Entre ambos, existiam reciprocas afeigao e estima, baseadas

na sinceridade de suas opinioes. Para os estudantes militares, sua

palavra era oracular. Com eles conversando e conferenciando, seu
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prestigio ia sempre crescendo, ate que, de uma feita, os cadetes Ihe

pediram de conduzir o Exerdto e guiar o pais fora dessa tremenda
situagao. Numerosos oficiais aderiram a esse movimento ilegal (15).”

O judeu Isaac Izeckson escreve o seguinte sobre Benjamin
Constant, o fdolo e oraculo da mocidade militar na agonia do Imperio:

‘Se Deodoro foi o executor do piano republicano, Benjamin Constant
foi o seu organizador e principal propagandista. Pois bem, BENJAMIN
CONSTANT TAMBEM ERA JUDEU. Afirmam-no ainda hoje parentes
seus."

Tambem era judeu?
Sim, porque antes afirmara: “Deodoro e o descendente daqueles

Fonsecas judeus que chegaram a Pernambuco durante a invasao
holandesa e que, depois, foram obrigados a abjurar a sua religiao.

Alguns membros de sua famiiia foram perseguidos pela Inquisigao e
um deles, D. Diomsia da Fonseca, chegou a ser queimada viva... E
ninguem podera negar que Deodoro tinha em suas veias legitimo

sangue judaico.
M

Cheio de suficiencia, o judeu Isaac Izeckson acrescenta: "Parece
que o destino distribuiu tudo de tal modo que, em todos os fatos

decisivos da historia brasileira, devem aparecer judeus, tomando par-

te predominante, a demonstrar o seu amor e sacrifido pela terra que
os acolheu ou os seus antepassados (16).”

Deixamos o que diz o judeu petulante ao julgamento esclarecido

do leitor, abstendo-nos de qualquer opiniao a respeito por nao termos
em mao nenhuma documentagao segura sobre o judai'smo de Deodo-
ro e Benjamin. A bravura militar do primeiro, contudo, parece ser

desmentido formal a existencia de sangue israelita em suas veias. O
segundo era a negagao do soldado, de maneira que a mocidade
militar daquele tempo teve, paradoxalmente, como idolo, nao um
guerreiro, mas um PAISANO FARDADO. Sinai da epoca...
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Capitulo VI

A SENTENQA DE MORTE DA MONARQUIA

A conservagao ou o fim da escravatura, tanto na America do Sul
como na do Norte, foram trunfos com que o Poder Oculto de Israel
manobrou a politica dos Estados, cuja economia repousava no brago
africano, ao sabor de seus interesses para a divisao e o dommio doj
povos.

Essas manobras desencadearam na America do Norte a guerre,
da Secessao, que quase divide os Estados Unidos e entrega seus
dois pedagos ao imperialismo judaico. No Brasil, elas atormentaram o
Imperio ate a questao Christie e o agitaram atraves da filantropia

magonica ate a aboligao, que, destruindo de golpe a riqueza dos
proprietaries de terras, alienou do Trono o apoio da classe conserva-
dora rural e permitiu a rapida eclosao da Republica.

A guerra civil norte-americana, que vamos resumir para exempli-
ficar nosso ponto de vista, foi obra da judiaria internacional com o fito

de ' destruir os Estados Unidos (1).” A agitagao anti-escravista come-
gou em 1854, apos a revogagao do edito de 1820, denominado o
Compromisso do Missuri, organizada pelos judeus Frank e Judah
Benjamin, que fomentaram a discordia entre os Estados do Norte e do
Sul. Aqueles, mais industriais, nao precisavam muito do brago negro;
estes, agricolas, nao o podiam dispensar sem o substituir. Para essa
campanha, o judeu Haim Salomon, imensamente rico, forneceu
600.000 dolares (2). Rotschild, por sua vez, adiantou somas conside-
raveis (3). Por toda a parte, nas pequenas cidades, nas aldeias, nas
fazendas e nos campos, enxameavam os agentes secretos do judais-

mo, pregando a revolta do Sul, que queria conservar os escravos,
contra o Norte, que os queria libertar (4).

A guerra civil comegou em 1861 e em 1863 havia urn milhao de
homens em luta. Os negocios de armas eram fenomenais. Os judeus
ganhavam nos fornecimentos militares, nas compras e vendas de
titulos, nas especulagoes dos bens desvalorizados, rios de dinheiro.
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Foi a origem do seu grande enriquecimento nas terras de Tio Sam,
que Ihes iria dar completo dominio sobre ela, como profetizou Benja-

min Franklin. O Governo Federal devia nessa epoca aos banqueiros

judeus... 7.000.000 de dolares. A Confederagao Sulista era inteira-

mente manobrada pelo judeu Judah Benjamin, Secretario de Estado!

Esse dinheiro gasto na sangueira fratricida, em proveito somente do
judaismo, teria sido mais do que bastante para indenizar todos os

proprietaries de escravos do Sul, como o desejava o grande presiden-

te abolicionista Abraao Lincoln. Entretanto, alem da somaformidavel,

a Nagao Americana perdia no espantoso conflito 485.245 de seus

filhos, mortos ou feridos.

Em abril de 1 865, os sulistas eram batidos e o presidente Lincoln,

que se opunha a certas manobras judaicas, assassinado covarde-

mente num camarote de teatro pelo judeu e magon John Wilkes Booth

(5). ”A guerra civil americana tinha ramificagoes profundas na Euro-

pa." Nesse tempo, d’lsraeli dominava judaicamente a Inglaterra e

Adolfo Isaac Cremieux, fundador da celebre Alianga Israelita Univer-

sal, mae das Internacionais, a Franga. A judiaria concebera o piano

sinistro e gigantesco de dividir, enfraquecer e destruir os Estados

Unidos, que Ihe nao convinha crescesse demais, fazendo sombra ao
imperialism© judaico-ingles. A MAO OCULTA persuadira Napoleao III

a criar o Imperio Mexicano contra os Estados Unidos, a fim de arran-

car-lhe o Texas e a California, fazendo a Luiziania reverter a Franga.

A Inglaterra pretendia arredondar seus territorios do lado do Canada.

Lincoln foi eliminado por se opor a tais combinagoes com seu formida-

vel prestigio. Elas felizmente goraram (6). Prenderam-se agentes

sulistas a bordo de urn navio ingles, o "Trent” (7).

Foi o czar Alexandre II da Russia quern causou o malogro defini-

tive do piano secreto, comunicando a Napoleao III que consideraria

casus belli qualquer ato de hostilidade contra o Governo Federal

norte-americano a bragos com a insurreigao armada e pondo sua

marinha de guerra a disposigao do presidente Lincoln. Os judeus

norte-americanos vingaram-se em 1917, estipendiando com o dinhei-

ro de Jacob Schrift a revolugao bolchevista dirigida tecnicamente por

Leon Braunstein, vulgo Trotski. "E evidente que essa corajosa inter-

vengao nao poderia aumentar o amor da dinastia dos Rotschild pela

dos Romanof. A vinganga dos judeus foi terrivel!" Nicolau II pagou a

dfvida de Alexandre II.

No nosso pais, com os mesmos propositos de enfraquecimento

economico, luta civil e desagregagao, nao podia o judaismo magonico

deixar de langar mao da mesma arma, fadl de manejar sob o disfarce
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de humanidade e filantropia. Teceu, pois, todas as intrigas possiveis

em torno do Instituto Servil. Desde a Independence. A questao Chris-

tie em 1 863 foi mero resultado do que se vinha de longa data prepa-

rando. Quando o Paraguai foi atirado pela MAO OCULTA contra o
Brasil, a grande esperanga de vitoria era a revolta dos negros. Os
Males da Bahia haviam outrora mostrado que isso nao era impratica-

vel. A campanha judaica de imprensa a favor do Paraguai e contra

nos, no mundo inteiro, girou em torno da acusagao constante e imuta-

vel — O IMPERIO ESCRAVISTA!
Nao defendemos absolutamente a escravidao, mancha hedionda

da humanidade. Apreciamo-la sem sentimentalismo fingido, como urn

fato social que se devia abolir, mas nao em obediencia a pianos

ocultos e sim pesando e medindo suas consequencias em relagao a
vida economica do pais. “A escravidao, coeva da conquista, criara por

tres seculos raizes profundas no solo. Nascidos e criados na sua

atmosfera; ouvindo desde o bergo que a raga negra lucrava em sair da
barbarie africana para o seio do cristianismo; nao tendo ideia alguma
de trabalho produtivo que nao fosse o do brago escravo, a reforma

realizada em 1888, a todos nos antes de 1871 se afigurara uma
impossibilidade (8)." Estas judiciosas consideragoes de Cristiano Ot-

toni pintam admiravelmente a realidade, exprimem bem a mentalidade

da epoca. A escravidao era, em verdade, um mal de que so a Divina

Providencia nos poderia salvar, no diz de Jose da Silva Lisboa, viscon-

de de Cairu.

Provinha de duas fontes; trafico e reprodugao. Contra a primeira,

os ingleses desfecharam campanha interesseira e sem treguas. Des-

de 1 831
,
era considerado pirataria. Depois de 1 850, feneceu no con-

traband© ate cessar de todo na era de 60. A reprodugao foi fulminada

pela lei do Ventre Livre.

Em 1862, a magonaria ativou a campanha, mas sempre de

molde a se nao encontrar a formula das indenizagoes ou substitui-

goes, o que so fazia agravar a situagao. Tal como nos Estados Unidos.

Tavares Bastos levava por diante uma forte propaganda abolicionista

no “Correio Mercantil", nas proximidades da questao Christie. Parecia

combinado... Em 1867, o magonico Conselho de Estado comegou a

estudar uma solugao no maior sigilo. Em 1871, o magon Silveira da

Mota precedia a lei do Ventre Livre com seu projeto de imposto fixo e

proibigao da venda de escravos. cujo numero se calculava em milhao

e meio (9). Restrigoes a propriedade privada garantida pelas leis do

pais. A famosa lei do Ventre Livre foi, afinal, recomendada oficialmen-

te pelo Grande Oriente de Franga (10).

57



A aboligao tinha de ser feita gradualmente. Nao era propriamente

Lima aspiragao nacional, pois que se nao compreendia outra forma de

trabalho, como observou Cristiano Ottoni. Em 1865, Montezuma pro-

punha a aboligao no prazo de 1 5 anos, dando tempo aos proprietaries

de escravos de tomarem providencias. Em 1 866, a Junta Francesa de

Emancipagao dos Negros, dominada pela Alianga Israelita Universal e

pela magonaria, metia o bedelho nessa questao de nossa vida interna,

enviando uma mensagem a D. Pedro II, em que o concitava a acabar

com a escravatura. O Imperador respondia-lhe, declarando considerar

a emancipagao objeto de primeira importance. Dependia de uma
questao de forma e de oportunidade a solugao do problema. Logo que

terminasse a guerra do Paraguai, nao se descuidaria de tratar de sua

realizagao.

De fato, pouco mais de um ano apos a mode de Lopez no

Aquidaban, saia a lei do Ventre Litre, que marcava grande passo para

a aboligao total, estancando a derradeira fonte de escravos que resta-

va. De entao por diante seria questao de tempo.

A mensagem da Junta Francesa viera no mesmo ano em que o

magon e bucheiro Pimenta Bueno, marques de Sao Vicente, inspiran-

do-se na legislagao colonial portuguesa, organizara cinco projetos

emancipadores, "estreitamente ligados". Deles nasceu formalistica-

mente a lei do Ventre Livre. O 1“ libertava os ventres. O 2* criava

Juntas de Emancipagao, reconhecendo os peculios dos escravos e

impedindo a separagao dos conjuges. O 3® matriculava obrigatoria-

mente os escravos da roga para que gozassem de protegao legal. O
4® libertava os de cinco anos de idade. O 5fi libertava os escravos dos

conventos (11).

O Imperador cumpriu a promessa feita a Junta Francesa. Seis

meses apos o termino da guerra, convocava o Conselho de Estado,

ao qual participava os cinco projetos que Pimenta Bueno Ihe apresen-

tara com um memorial, secretamente. De fevereiro de 1 867 ate 1 870,

o Conselho de Estado prosseguiu em segredo os estudos do proble-

ma. Nesse ultimo ano, a dissidencia conservadora da Camara rece-

beu tambem em segredo comunicagao daqueles papeis e apresen-

tou parecer sobre a "base preponderante” da liberdade dos ventres,

sendo os nascituros conservados ate 21 anos com os senhores dos

pais ou entregues ao governo, aos oito anos, mediante indenizagaodo

que tivessem custado em alimentagao (12).

Todo esse segredo visava nao alarmar os proprietaries de es-

cravos, evitar as discussoes nos jornais, impedir a reagao dos interes-

sados, tanto as medidas propostas, devendo realizar-se de modo
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primario e subitaneo, afetavam na sua base a economia da Nagao e
ameagavam vivamente a fortuna particular, espedalmente dos gran-

des cultivadores de cafe. O Imperador seguiu para a Europa no mes
de margo de 1871. A 29 de setembro, sob a regencia da Princesa

Imperial, Rio Branco, em quern Inhomerim via "dedicagao sem limites"

a Sua Majestade, dedicagao a cuja sombra o ministro grao-mestre
conseguiria a perseguigao religiosa, promulgou a lei do Ventre Livre,

baseada nas ideias de Pimenta Bueno e, como se viu, filha do Grande
Oriente de Franga.

A aboligao estava praticamente feita, apesar de se alardearem os
escassos benef icios da lei. O judaismo magonico queria a decretagao

pura e simples o mais breve possivel de extingao do cativeiro, o que
seria a destruigao subita de um capital de 485 mil contos, prejudicando

a fortuna particular dos brasileiros, alem de langar na vida do pais

elementos inferiores, em nada preparados para a fruigao da liberdade.

“A aboligao imediata, na opiniao de Nabuco de Araujo, precipitaria o

pais no abismo." Era justamente o que as forgas secretas pretendiam

sob o manto de uma filantropia de aparencia tentadora.

A campanha verdadeiramente abolicionista nesse sentido come-
gou a ser intensificada em 1880. Veementes e brilhantes discursos de
Joaquim Nabuco, na Camara. Fundagao por ele da Sociedade Brasi-

leira contra a Escravidao. Fundagao por Nicolau Moreira da Associa-

gao Central Emancipadora. Ligagao com o ministro norte-americano

Henry Washington Hilliard, a quern os abolicionistas mais evidentes

ofereceram um banquete significative (13). Agitagao constantemente

aumentando. Discursos. Conferences. Comicios. Faziam-se ouvir as

vozes que, depois, pregariam a Republica: Lopes Trovao, Jose do
Patrocinio, Rui Barbosa, Brasil Silvado, Ciro de Azevedo. Ferreira de
Menezes fundava a "Gazeta da Tarde", o primejro orgao inteiramente

abolicionista, que Patrocinio dirigiria em 1881 . Angelo Agostini punha
seu lapis caricatural ao lado do abolicionismo, na "Revista llustrada".

Por toda a parte se multiplicavam as Sociedades Abolicionistas e os

Clubes da Lavoura que as combatiam. Jose do Patrocinio, o gigante

negro da tribuna, era, no Rio de Janeiro, "a figura central e incontras-

tavel do movimento popular (14)".

Em 1884, ja a campanha abolicionista battait son plein pelo

Brasil inteiro. Propaganda de imprensa excitando os escravos contra

os senhores. Intervengoes jornalisticas e ate polidais no caso de
castigos impostos aos escravos. Recusa da tropa em servir de capitao

de mato, perseguindo os que fugiam. Sob a egide da magonaria, o
Ceara libertava seus negros e os das provinces vizinhas que para la
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corriam. Terra de Sol que se transformava em Terra da Luz e da

Liberdade! Seguiam-lhe o exemplo o Amazonas e alguns municipios

do Rio Grande do Sul. Apesar de todo esse movimento, o gabinete

presidido pelo conselheiro Dantas adiou prudentemente a solugao

final, que seria

a morte da
agricultura e o

acumulo de
uma popula-
gao liberta e

sem saber o
que fazer da li-

berdade nas
cidades e po-

voagoes. O
gabinete Sa-
raiva, que Ihe

sucedeu, pre-

feriu tratar da
questao eleito-

ral, “favore-
cendo a eman-
cipagao em
termos generi-

cos e banais".

Os estadistas

de responsabi-

lidade com-
preendiam a
gravidade do
problema e se

declaravam

emancipacio-
nistas, mas
nao abolicio-

nistas. Sarai-

va tentou rea-
O Barao de Cotegipe (Gravura de Sisson).

gir e caiu.

Subiu ao poder o ministerio Joao Alfredo. Era este um velho

magon, brago direito do grao-mestre visconde do Rio Branco na

perseguigao religiosa de 1 872-1 875, como ministro da Justiga. Cabia-
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Ihe dar provimento aos desejos do Grande Oriente. Estava-se em
1 888 e a ideia abolicionista amadurecera. O Imperador viajava outra
vez pela Europa e a Princesa Isabel, Regente do Imperio, cbeia de
piedade crista, dava ouvidos as sereias que cantavam a redengao dos
pobres cativos. O marido, vencedor de Lopez, libertara os escravos do
P a rag u ai

vencldo.
Seus pro-

prios filhos

publicavam
um jornalzi-

nho aboli-

cionista, o
"Correio Im-

perial" (15).

Na ver-

dade, a raga

negra coo-
perara gran-

d e m e n t e

para a for-

magao do
Brasil. Num
discurso no-

tavel, Joa-
quim Nabu-
co pintara
com mao de
mestre o pa-

n o r a m a

dessa cola-

boragao fe-

cunda. O
suor africa-

no fecunda- D. Pedro II, no periodo final do Imperio.

ra o solo; o
sangue africano ensopara os campos de batalha; o leite das maes
pretas alimentara os filhos dos senhores brancos, a comegar pelo

proprio Imperador, quando pequenino orfao de carinhos maternos. Os
duros sofrimentos do eito e as promiscuidades das senzalas como-
viam as almas bem formadas. O Instituto Servil era uma nodoa na
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civilizagao brasileira, uma lepra que rofa ate o osso o vasto corpo da

Nagao. Mas sobre isso como que esqueciam que repousava toda a

economia nacional, cuja maior e melhor parte era a agricultura. O cafe

pesava nos destinos nacionais. Nao se podia destruir essa base sem

criar imediatamente outra. Senao seria cavar aquele abismo a que

aludia Nabuco de Araujo, no qual o Imperio fatalmente teria de sogo-

brar. As forgas secretas defendiam a aboligao, nao por amor aos

escravos, como os abolicionistas de boa fe, mas porque a sombra

dessa filantropia magmfica sabiam que derrubavam o Trono.

Em 1888, conduiu-se sua obra. O projeto de extingao total da

escravatura foi apresentado a Camara, de ordem da propria Princesa

Imperial, pelo ministro da Agricultura, Rodrigo Silva, no dia 8 de maio.

Teve logo parecer favoravel. No dia 9 o parecer entrou em discussao,

independente de impressao e foi votado. Havia muita pressa. A 10,

seguiu para o Senado, onde foi discutido a 11*e aprovado a 12. No

domingo 13, em sessao extraordinaria, votou*se a redagao final. A

Regente sancionou-o pouco depois. Grandes regozijos. Festejos. D.

Isabel alcunhada a Redentora. Pensava ter conquistado o amor de

seus suditos que Ihe garantiria o Terceiro Reinado, diziam os maldo-

sos. Era coragao tao nobre e grande que sacrificava o Trono a uma

boa agao. As forgas ocultas aproveitaram-se dessa grandeza de alma

sem o menor escrupulo.

A ultima palavra contra a aboligao foi pronunciada no Senado por

Paulino Soares de Souza, visconde do Uruguai. Antes, o barao de

Cotegipe falara contra o projeto, perorando como um profeta: "A

verdade e que vai haver uma perturbagao enorme no pais durante

muitos anos, o que nao verei talvez, mas aqueles a quern Deus

conceder mais vida, ou que forem mais mogos, presenciarao. Se me
engano, lavrem na minha sepultura este epitafio. O CHAMADO NO
SECULO BARAO DE COTEGIPE, JOAO MAURICIO WANDERLEY,

UM VISIONARIO (16)!”

Podemos afirmar que o grande estadista tinha inteira razao.

Sabemos que as perturbagoes nunca mais pararam. Assinando a lei

da Aboligao, a Princesa Imperial Regente, D. Isabel a Redentora,

assinara, cheia de alegria, de espirito cristao e de bondade feminina,

inconscientemente sugestionada pelas forgas secretas, A SENTEN-

QA DE MORTE DA MONARQUIA!...
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Capitulo VII

A ESTRELA FLAMEJANTE

A Republics foi, no Brasil, obra de uma "propaganda persistente,

oculta e sutil (1)”. Trabalho nitidamente magonico, em que as lojas se

serviram das forgas armadas, depois de arrancarem todas as escoras

do Trono: o prestigio que Ihe dara o Altar, a forga do dinheiro, as

armas dos soldados e a organizagao do trabalho. Tudo foi feito em
obediencia a um piano bem pensado e bem tragado, que as forgas

ocultas comegaram a executar desde que viram que a guerra do

Paraguai, ao inves de precipitar o Brasil no abismo, com a derrota de

seu Exercito e a revolta dos negros a retaguarda das tropas batidas,

mais ainda o unira, engrandecera e fortalecera. O movimento republi-

cano teve de ser, assim, lentissimo, aumentando somente em 1887,

nas proximidades da Aboligao, e acelerando-se depois dela (2).

A primeira manifestagao republicans seria, de carater coletivo, foi

o Manifesto de 1870, de autoria do grao-mestre Saldanha Marinho, o

GANGANELLI. No fim desse ano, ja se fundava o Clube Radical,

biombo da magonaria e da bucha, articuladas na sombra. Eram seus

oraculos o mesmo Saldanha Marinho e os altos magons Aristides

Lobo e Quintino Bocaiuva. Dizia Silva Jardim que este ultimo parecia,

hirto e teso, guardar um SECRETO ETERNO... Transformaram o

Clube Radical em Clube Republicano e fundaram o jornal "A Republi-

cs” (3). lam criando audacia.

O movimento republicano gerara-se “no ventre da magonaria em
agao", reconheceu um magon republicano, depois convertido a Igreja

do Cristo (4). A Seita, guerreando esta na questao dos bispos, a

enfraquecera e apagara “no coragao dos catolicos o amor que tributa-

vam ao monarca”. O povo tornou-se indiferente a sorte da Monarquia.

E a magonaria, fazendo de Benjamin Constant Botelho de Magalhaes

e dos positivistas os instruments de seus embugados propositos,

conseguiu alcangar seu "fim real" (5).
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O impulso magonico vinha de longe. “A magonaria tinha conse-

guido do Imperador tudo quanto era possfvel, DISFARQADA EM
LIBERALISMO. Fundada no regime do padroado. tinha arrastado a

Coroa a imprudencia da Questao Religiosa, mas, achando-se o gover-

no no beco cego em que se meteu pelo processo e prisao dos bispos,

so tendo podido sair pela anistia, estava evidente que so a mudanga

de regime permitiria ir alem na execugao do diabolico piano (6).”

O Terceiro Reinado fora condenado pela magonaria, aliada a

bucha de Sao Paulo, da qual rarissimas pessoas suspeitavam. A base

de operagoes, o quartel general de ambas era a cidade de Campinas,

onde os trabalhos passariam mais despercebidos do que na capital

da provfncia ou na Corte. Ali tambem o judaismo tinha raizes profun-

das. Para aquela antiga povoagao tinham ido muitos judeus sefardim

portugueses, cujos descendentes se infiltraram no cerne das velhas

oligarquias paulistas, como o rabino Mesquita, de ilustre descenden-

cia. Depois, chegaram judeus askenazim, como os Feldman, que se

transformaram em Campistas. O segulnte documento prova de modo

insofismavel o que afirmamos sobre o foco magonico-bucheiro-repu-

blicano da velha cidade paulista:

"A GLORIA DO GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO. A

Aug/, e Resp/. Log.- Sess/. das Lojs/. INDEPENDENCE
E REGENERACpAO 3#

,
em Campinas e Provincia de Provfncia de Sao

Paulo, em 20 de junho de junho de 1888, E.\ V/.

Estas Augs/. Lojs.-. no exercicio pleno dos direitos mais antigos

de nossa Sublime Ord.\ para uma representagao ao Sapientis/. Gr.-.

Or/, no sentido que passam a expdr:

Em sess/. plena realizada em comum, no dia 1 5 do corrente, foi

discutida e aprovada a proposta seguinte:

“Propomos que estas Augs/. Lojs/., inspirando-se no Santo

Amor da Patria, pronunciem-se com leal franqueza contra a proxima

Instalagao do 3 fl Reinado, pelo previsto, ainda que lamentavel faleci-

mento do sr. D. Pedro II.

A Senhora Princesa Regente, futura Imperatriz do Brasil, e noto-

riamente catolica fanatica e seu espfrito fraco todos sabem que e

dirigido pelos padres romanos. O Principe Consorte, sr. conde d’Eu, e

urn homem avarento, educado na fatal escola do direito divino e do

predomfniomilitar.

E claro, portanto, que a futura Imperatriz do Brasil, ou seja pela

influencia de seus confessores, ou de seu esposo, presidira a mais

intransigente perseguigao a magonaria do Brasil.
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Em tal conjuntura e dever inelutavel de nossa Ordem colocar-se

ao lado da Patria e CONSPIRAR RESOLUTA CONTRA o 3a REINA-
DO (7). Assim, propomos:

I
2 que estas Augs.-. Lojs.-. pronunciando-se no sentido supra

referido, dirijam a todas as Lojs.-. do Cfrculo pranchas convidando-as
a pronunciarem-se sobre o mesmo assunto; 2® que uma especial

representagao seja dirigida ao Gr.\ do Brasil, solicitando o seu pro-

nunciamento em relagao a materia desta proposta.

Ao Sapientis.-. Or.-, foi ja remetida a representagao de que fala a

proposta. Agora, e com a mais cordial fraternidade que as Lojs.-. se

dirigem as suas Irms.-. , invocando a sua confraternizagao neste

empreendimento serio para a Mag.-. Bras.

.

As Lojs.-. que esta vos dirigem aguardam a vossa deliberagao e

rogam-vos a favor de comunicardes qual a deliberagao que tomardes
acerca do assunto da proposta e do que foi deliberado.

O Supr.-. Arq.-. do Un.\ vos ilumine e guarde. (Assinados): Os
Veners *. Francisco Glicerio, gr. 33; Cesar AugustoT. Santiago, gr.

33. Os I
s Vigils.-. Bento Quirlno dos Santos, gr. 33; Luiz Rotelli, gr.

18. Os 22 Vigils.-. Antonio Benedito de Cerqueira Leite, gr. 18;

Jaime Barros, gr. 30. Os Orads. . Dr. Antenor Augusto Ribeiro

Guimaraes, gr. 33; Paulino Muniz, gr. 18. Os Secrets.-. Joaquim
Inacio de Oliveira Leite. gr. 3; Vicente Leite de Camargo, gr. 3 (8).”

A magonaria nega que se meta em politica. No entanto, CONSPI-
RA RESOLUTA contra urn regime! No documento hipocrita se verifica

a inanidade das acusagoes contra a Princesa Imperial e seu marido,

cujos maiores defeitos eram ter fe e amar o principio da autoridade...

Depois dessa prancha, a magonaria articulou a conspiragao republica-

na. Comegou fazendo do general Deodoro da Fonseca, que polariza-

va o descontentamento dos militares, grao-mestre, "sem que jamais

tivesse sido iniciado NOS FINS REAIS da tremenda Seita”! depoe o

dr. Felicio dos Santos. Continuou dando balango nas forgas magoni-

cas e pondo-as de prontidao para a primeira oportunidade.

Em fins de margo de 1889, o "Boletim do Grande Oriente do

Brasil”, cuja publicagao cessara em 1884, reapareceu com o fim de
"levar oficialmente ao conhecimento dos magons e dos revoludona-

rios quais os chefes destinados a comandar os conspiradores (9)". As
listas pormenorizadas dos altos magons dirigentes, classificados pe-

las localidades, foram saindo uma apos outra. Entre a magonaria e a

bucha, servia de elemento de ligagao, ao que parece, o republico Silva

Jardim, que. na Faculdade de Direito de Sao Paulo, com Teofilo Dias.
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se sustentara gragas as mensalidades daquela sociedade secreta.

Levou seu segredo para as entranhas de Vesuvio, que o tragou..

.

O bucheiro Rangel Pestana elogia vastamente Silva Jardim. Na

sua opiniao, se houvesse dez iguais a ele, a Republica estaria procla-

mada no dia seguinte. Considerava-o a "maior forga mental do movi-

mento republicano". Fora o grande propagandista das provincias,

arriscando muitas vezes a vida nos comidos. Benjamin Constant

Botelho de Magalhaes via-o como urn HOMEM PERIGOSO!... Em
Sao Paulo, frequentara o Centro Positivista, deixara-se penetrar pelo

byronismo da Faculdade bucheira, como demonstram alguns de seus

escritos e, pela mao de Teofilo Dias, penetrara na casa tradicional dos

Andradas. Depois, rompera com Teofilo e com o positivismo. Com os

Andradas, nao. Eles o protegeram e acabou casando com uma irma

do panfletario separatista Martim Francisco. Alma da propaganda

republicana, seguiu para o Norte no mesmo vapor em que viajava

oficialmente o conde d’Eu. Enquanto o principe se encolhia, enfiado

da companhia inconveniente, sua voz pregava a Republica. Tinha

talento e coragem. Dissentindo dos organizadores da Republica, que

o julgavam PERIGOSO. exilou-se voluntariamente e desapareceu

tragado pela lava do vulcao, de modo ate hoje para nos nao explicado

satisfatoriamente (10).

Diante dessa conspiragao da Treva, o Imperio se via sem um
apoio seguro. “Os senhores de escravaturas, representantes da gran-

de lavoura, dificil de sustentar-se sem a escravidao, e a classe dos

comissarios, cujos interesses se identificam com os da lavoura, quase

todos se declararam republicanos, e foi assim que se compos o

numeroso partido existente em 1889 (11)." So Ihe faltava o "batismo

da adesao". Viria a seu tempo. Todas as crises — a religiosa, a

financeira, a economica, a militar e a da escravidao, do trabalho,

tinham sido levadas ao apogeu por uma “intriga inteligente”. Esse

"trabalho dissolvente de sapa" — como escreve Calogeras — foi

tirando uma a uma as colunas que sustentavam as arquitraves do

Imperio: os bispos, os homens de negocios, as classes conservado-

ras, os soldados e os fazendeiros. Bastava um empurrao para vir

abaixo. Deu-o a magonaria desembainhando a espada de Deodoro,

assessorado, aconselhado e arrastado pelo oraculo positivista, Benja-

min Constant Botelho de Magalhaes (12).

A queda do Trono estava anunciada desde 1877-1878 pelo de-

putado Afonso Celso de Assis Figueiredo, filho do visconde de Ouro

Preto, em discursos na Camara (13). Em 1877, chegavaa Assembleia

Provincial paulista a "primeira patrulha" de tres deputados republica-
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nos. Eram as guardas avangadas que tomavam posigao. Em 1085, ja

se elegiam cinco deputados republicanos em Sao Paulo e Minas:

Prudente de Morais, Campos Sales, Alvaro Botelho, Monteiro Manso
e Lamounier Godofredo. Magons e bucheiros ou ambas as coisas. Os
dois primeiros chegaram a presidencia da Republica. Monteiro Manso
recusava-se prestar juramento sob os Evangelhos, como o barao de
Rotschild r.a Camara dos Comuns, criando urn caso...

Por toda a parte se achincalhava o Imperador. No parlamento.

Na imprensa. Nos teatros alegres. Seu exagerado liberalismo permitia

todos os desrespeitos. Era o PEDRO BANANA. As ras faziam pouco
caso do pedago de pau que Jupiter Ihes dera e pediam outro rei.

Viriam as cegonhas das ditaduras e semi-ditaduras devora-las em
breve... Ja longe estava o tempo em que se clamava contra a tirania

do Poder Moderador, que a Constituigao do Imperio, no art. 98,

considerava "a chave de toda a organizagao poh'tica” e que Braz

Florentino e Zacarias de Gois e Vasconcelos discutiam e explicavam

em obras monumentais. Queriam transferi-lo para o presidente do
Conselho, de maneira a armar com arma melhor o magon que atingis-

se o posto, pondo-o acima do soberano.

A velhice imperial colhia os remoques semeados pela magonaria
de todos os lados. Preparava-se a pa de cal do ridiculo para os

proximos “funerais da Monarquia", a "ominosa e corrupta Monarquia",

como berravam os jornais magonizados. Havia quern, como Martinho

de Campos, se confessasse envergonhado de ser monarquista. .
.
(14)

Nabuco achava ser preciso ter mais coragem para ser monarquista do
que para ser republicano. Assoalhavam que o Imperador estava de
miolo mole, apatico, a morrer (15). Era mesmo o fim.

O republicanism© comegou a pipocar pelo pais inteiro na cauda
da Aboligao. As Camaras Municipais de Sao Borja e de diversas

localidades paulistas, mineiras e fluminenses, insufladas pelas lojas,

pronunciaram-se oficialmente contra o Terceiro Reinado e pela Repu-

blica, sem que nada Ihes acontecesse. A mais absoluta impunidade

para os inimigos insolentes do regime. A cumplicidade do magonismo
governamental era evidente. A I

2 de maio de 1889, reuniu-se no Rio

de Janeiro, sob a presidencia do conselheiro Dantas, o Congresso
Liberal. Foi a revista geral das forgas magonicas que preparavam o

advento da Republica. Nas discussoes, as simples ideias liberais se

misturavam claramente -deias republicanas. Manuel Vitorino atacava

fortemente a monarquia A opiniao geral da assembleia manifestou-se

favoravel a federagao das provincias. dando-se-lhes maior autonomia

(16). O primeiro passo para a desagregagao!...
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Joaquim Nabuco lastimou a atitude suicida daquela geragao,
“arrastada por uma alucinagao verbal, a de uma palavra— Republica,
desacreditada perante o mundo inteiro, quando a acompanha o quali-

ficativo — sul-americana (17)”. Mas em seu favor conspiravam mui-
tas forgas: a bucha ignorada, a magonaria secreta, o positlvismo
aliado a magonaria, o bacharelismo enfeudado as forgas ocultas, "o
desgosto dos militares, o desejo de vinganga dos fazendeiros e a
habilidade dos republicanos historicos (18)".

Parece que havia ate um desejo oculto de apressar o desenlace.
Na noite de 15 de julho de 1889, ao passar a noite pelas ruas de
carruagem, em companhia da Imperatriz, o Imperador foi alvejado a
tiros por um estrangeiro (19). O atentado leva-nos fatalmente a
pensar naquele trecho da prancha da magonaria de Campinas, ha
pouco transcrita, que diz: "o previsto, ainda que lamentavel falecimen-
todo sr. D. Pedro II”... (?)

Quando o visconde de Ouro Preto subiu ao poder nesse Imperio
agonico, a magonaria decidiu dar o golpe sem detenga. Apesar de
iniciado na bucha de Sao Paulo, como todos os magons que cursa-
vam a Faculdade de Direito, era homem capaz de salvar o regime ou,
pelo menos, de prolongar-lhe a vida, entravando o movimento que o
destruia. "Modelo de honra, competence e capacidade de trabalho”,
no admiravel jui'zo de Calogeras. "Franco, viril e sincere, nunca fugia
de situagoes Claras e desprezava metodos de processos coleantes:
nao parlamentava com seus adversaries, mas carregava contra eles,

com todo esforgo combativo. Nenhum fingimento, nenhuma simula-
gao, nenhum golpe secreto em sua tatica partidaria. Tudo em plena
luz meridiana, sem sombras suspeitas nem compromissos. Um cara-
ter de rigidez adamantina, inflexivel e destemida. Um homem (20)."

EL HOMBRE chamava a Rainha de Castela a D. Joao II, como
se Ihe fizesse o maior dos elogios. O visconde era dos de antes
quebrar que torcer.

Era necessario destruir esse homem que se tornara pelo seu
valor pessoal o derradeiro esteio do Imperio moribundo. Acusaram-no
de violences e arbitrariedades contra os militares. Agularam os milita-

res contra ele. Campanha levada por diante sobretudo por dois ma-
gons. Rui Barbosa e Quintino Bocaiuva, um no "Diario de Notices",
outro no "O Pais". Intrigavam. Exageravam as menores coisas. Con-
citavam o Exercito, de longa data indisciplinado, a revolta contra a sua
prepotencia. Diziam que o ministro pretendia dissolve-lo. Pintavam-no
como inimigo das classes armadas, esquecendo o que ele fizera em
prol da Marinha. No fundo, tinham medo de sua agao esclarecida e
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energica. Exploraram os conflitos entre pranas do 9® de cavalaria e a

poh'cia, na capital de Minas, a ordem de embarque ao 22® para o

Amazonas e a ida de Deodoro a Mato Grosso (21). Em tudo isso se

seguia um piano oculto: forgar a tropa a derrubar o ministerio. Por tras

do ministerio ou com o ministerio cairia fatalmente a Monarquia. Nao
era possivel conseguir esse desideratum de outra forma, por causa da
"afeigao agradecida de Deodoro ao velho Imperador”.

O almirante Wandenkolk, que representava o republicanismo na

Marinha, muitissimo mais fraco do que no Exercito, galgara a presi-

dency do Clube Naval. O tenente-coronel Benjamin Constant Botelho

de Magalhaes presidia a Sociedade Militar e o Clube Militar, dois

grandes tocos de agitagao, propaganda republicana e conjura. A 9 de
novembro, enquanto o Governo Imperial oferecia no edificio da ilha

Fiscal um grande baile ao comandante e ofidais do navio de guerra

chileno “Almirante Cochrane”, que nos visitava, os clubes militares se

reuniam. ultimando as articulagoes do movimento republicano.

Entretanto nessa derradeira testa oficial da Monarquia, o ministro

da Guerra, general Rufino Eneas Gustavo Galvao, visconde de Mara-

caju, primo do general Deodoro e magon graduado, adormecia as

suspeitas do presidente do Conselho acordadas pela poh'cia do conse-

Iheiro Basson, afirmando-lhe a pes juntos que ele e o ajudante general

do Exercito, Floriano Peixoto, isto e, o chefe do estado-maior, estavam

vigilantes na defesa das instituigoes. Este ultimo, tambem magon,

como se nada houvesse ou de nada soubesse, ainda no dia 13 de

novembro escrevia uma carta ao visconde de Ouro Preto, agradecen-

do-lhe favores (22).

“Tudo se preparou em segredo, puramente em drculos milita-

res, assistidos por poucos civis, estes exclusivamente das rodas repu-

blicanas.” A data marcada para a explosao era 20 de novembro. Mas
de 13 para 14 recearam que a poh'cia descobrisse alguma coisa.

Antecipou-se a data, espalhando os boatos falsos do ataque ao Quar-

tel General pela Guarda Negra e da prisao de Deodoro. O autor dos

boatos era o proprio Benjamin Constant (23)! Na madrugada de 1 5 de

novembro de 1889, as tropas comegaram a mover-se (24). A 1
a

brigada, do comando do general Antonio Eneas Gustavo Galvao,

barao do Rio Apa, irmao do visconde de Maracaju, ministro da Guerra,

e tambem primo de Deodoro, tomou as armas na noite de 14 de

novembro. Pela manha, comegou a ocupar o campo de Sant’Ana,

terreiro tradicional dessas manifestagoes de indisciplina magonica,

desde o 7 de abril de 1 831

.
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As altas autoridades militares estavam magonicamente manco-

munadas com os rebeldes. Nao tomaram a menor providencia para

defender o Quartel General. Nem sentinelas avangadas. Quando o

ministerio all se reuniu para deliberar sobre as graves circunstancias

do momento, o visconde de Ouro Preto notou com surpresa que o

ajudante general Floriano Peixoto dava ordens a todos os oficiais

sempre em voz tao baixa que ninguem as podia ouvir...

A Escola Militar ja estava sublevada na Praia Vermelha, tendo

aclamado seu (dolo o tenente-coronel Benjamin Constant Botelho de

Magalhaes. O governo reuniu uma coluna composta de batalhoes de

policia e do corpo de bombeiros, confiando-a ao general Almeida

Barreto. Magon e conjurado, pds-se as ordens de Deodoro. O viscon-

de de Ouro Preto mandou intimar este pelo ajudante general Floriano

Peixoto a vir dar explicagoes de sua conduta. Floriano Peixoto partiu a

cavalo e voltou pouco tempo depois. Ja a artilharia da 1* brigada

estava assestada contra o edificio. Ouro Preto ordenou que a atacas-

sem e Floriano recusou-se a obedecer, sob o pretexto de nao comba-

ter irmaos. Irmaos ou irmaos? O barao de Ladario, ministro da Mari-

nha, ao entrar no Quartel General, fora ferido a tiro, porque resistira a

ordem de prisao.

Afinal, o general Deodoro, acompanhado do tenente-coronel

Benjamin Constant Botelho de Magalhaes, surgiu, arrastando a espa-

da, na sala onde se reunia impotente o derradeiro gabinete ministerial

da Monarquia. Disse que vinha depor o ministerio, vingando as ofen-

sas feitas ao Exercito. Todos os ministros depostos podiam retirar-se

para as suas residences, menos o visconde de Ouro Preto, presiden-

te do Conselho, e o conselheiro Candido de Oliveira, ministro da

Justiga (25).

Apos a deposigao do ministerio nenhuma providencia foi tomada

para a proclamagao da Republica pelas altas patentes insurretas. O
general Deodoro, envenenado pela magonaria e pelos positivistas,

desejava mudar o gabinete, mas respeitava o velho Imperador, seu

amigo e de sua fami'lia. Em setembro, escrevia a Clodoaldo da Fonse-

ca que, no Brasil, Republica e desgraga completa seriam a mesma
coisa (26). Informado por urn telegrama de Ouro Preto, D. Pedro II

descera de Petropolis. Aconselharam que escolhesse Gaspar da Sil-

veira Martins para organizar o novo ministerio. O grande tribuno

achava-se ausente do Rio; porem a noticia da escolhafez com que os

associados magons, bucheiros, positivistas e republicanos da emprei-

tada conseguissem veneer as ultimas relutancias de Deodoro em
pcoclamar a Republica, porque Silveira Martins era seu inimigo pes-
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soal (27). O soberano convidou Saraiva, que dirigiu em telegrama a
Deodoro, declarando nada empreender sem primeiro conferenciar

com ele. Era tarde (28)!

A Republics foi atabalhoadamente proclamada na Camara Muni-

cipal (29). Deodoro, acompanhado de seus principais colaboradores,

passeou pelas ruas, aclamado pelos republicanos. Acabava de "des-

truir— como disse o presidente Rocas Paul de Venezuela, ao saber
da novidade — A UNICA REPUBLICA QUE HAVIA NO CONTINEN-
TE SUL-AMERICANO". Comegou neste dia a "parodia ridicula e
sanguinaria do regime democratico. . . imposigao e artilha de um gru-
po minimo no seio desta grande nagao, misto de pedantesca dencia
e teorias repelidas pelo simples bom senso, com exdusao absoluta da
vontade e do voto do povo (30)". Essa exclusao absoluta do povo a
que o visconde de Taunay alude neste trecho foi notada no proprio dia

1 5 de novembro de 1 889 por um dos mais conspicuos lideres da nova
Republica: "O POVO — escreveu Aristides Lobo — ASSISTIU BES-
TIALIZADO (31)!"

Era o comego de uma evolugao politica inteiramente judaico-ma-

gonica, que levaria o Brasil a completa escravizagao financeira nas
maos de Rotschild et reliqua. a amoralidade politica, a indisciplina

social, as quarteladas sem finalidade patriotica, a corrupgao dos cos-

tumes, ao cosmopolitismo dissolvente e ao revolucionarismo. Da Re-
publica Liberal Federativa e Presidencial magonico-positivista passa-
riamos a uma Republica Social-Democratica bucheiro-judaica, primei-

ra etapa do comunismo. .

.

O germen deste surge miudinho na obra de 1 5 de novembro de
1889. Nessa ocasiao, o navio-escola "Almirante Barroso" fazia uma
viagem de circunavegagao sob o auri-verde pavilhao imperial, levando

a bordo o principe D. Augusto, oficial de marinha, neto do Imperador.

Comandava-o o entao capitao de mar e guerra Custodio Jose de
Melo. A 17 de dezembro recebeu este em Colombo, capital de Ceilao,

o seguinte telegrama do almirante Wandenkolk, ministro da Marinha

do Governo Provisorio do Brasil: "Mandei instrugoes Bombay. Procure

seguir breve. Principe pega demissao servigo. Brasil Republica. Rece-

bereis nova bandeira Napoles. Deveis igar agora mesma nacional,

substituindo coroa ESTRELA VERMELHA. (a.) Wandenkolk (32)."

Escapamos por felicidade dessa ESTRELA VERMELHA dos So-

viets, mas nao escapamos da ESTRELA FLAMEJANTE da magona-
ria, a que ja aludia o velho Jose Bonifacio no Manifesto do Grande
Oriente de 1 831 -1 832. A Republica podia ter se contentado em subs-

tituir no brasao imperial a coroa por um barrete frigio. Mas nao se
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limitou ao timbre; aboliu toda a heraldica, que nao pertencia ao regime

monarquico e sim a Nagao. em cujo patrimonio tradicional se integra-

va. A Cruz da Ordem Militar de Cristo simbolizava o espi'rito cristao em
que se plasmara a nacionalidade desde a Primeira Missa. A Esfera

Armilar simbolizava as navegagoes e os descobrimentos, tendo sido

dada como emblema especial ao Brasil por El Rei D. Manuel o

Venturoso. Cruz e Esfera foram arrancadas para se adotar em seu

lugar urn escudo magdnico e urn lema positivista — ORDEM E PRO-

GRESSO. A Sociedade Positivista de Paris felicitou o Governo Provi-

sory por te-lo escolhido (33). O governo babou-se de gozo: felicita-

goes de Paris!.... O governo babou-se de gozo: felicitagoes de Pa-

ris!...

"A Republica, na confecgao das suas armas, — escreve Clovis

Ribeiro— rompeu violentamente com todas as tradigoes da simbolo-

gia nacional, suprimindo totalmente a Esfera Armilar.. . Quanto a Cruz

da Ordem de Cristo, a aboliu por considera-la "urn simbolo de diver-

gence"... Chegou-se ao cumulo de confiar o desenho das armas

republicanas a urn modesto litografo estrangeiro, muito habil confec-

cionador de marcas de cigarro, mas leigo em heraldica e ignorante

das nossas tradigoes. O resultado desse erro e que temos hoje como

emblema heraldico da Nagao um simbolo ridiculo, extravagante, de

deploravel mau gosto e sem nenhuma significagao, mais parecido

com uma marca industrial do que com um brasao de armas nadonais

(34)."

O lema sectario e o escudo horrivel provocaram sempre a ani-

madversao da gente culta do Brasil e frequentes tern sido as campa-

nhas para a sua substituigao, sem que nada se consiga. Essa marca

nao e sem significagao, como disse Clovis Ribeiro. Antes, pelo contra-

rio. Ela tern uma significagao profunda. Exprime o dominio da mago-

naria judaica sobre o Brasil e e essa a razao por que ninguem

consegue destrui-la. Ela e a ESTRELA FLAM EJANTE das lojas, a

ESTRELA DE CINCO PONTAS de Israel. Vejamos sua interpretagao

de acordo com livros e documentos da magonaria.

Na iniciagao magonica, a ESTRELA FLAMEJANTE e o simbolo

do Iniciado: "Iniciaticamente, a ESTRELA FLAMEJANTE e a imagem

do Homem Evoludonado, dotado de poderes psiquicos, diferindo

nisto, como pelo trabalho de sua inteligencia, dos homens que nao

receberam o dom divino (35)." E o PENTAGRAMA IRRADIANTE, que

indica o dominio da inteligencia sobre os instintos; a ESTRELA DOS
MAGOS, apontando o TEMPLO DE SALOMAO AOS ARQUITETOS

DE HIRAM; o ABSOLUTO no ser. na verdade, na realidade, na razao
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e na justiga. Um dos raios volvido para a altura, dois apontando os
Polos, dois assinalando os membros inferiores, indicam a Inteligencia

dominando os Instintos, a Vontade dominando os Elementos, a Mate-
ria Imponderavel dominando a Materia Ponderavel. Pentaculo de Alta

Magia (36)! O mesmo simbolo do Bafomet, Bode Preto das lojas. O G
que aparece no meio da ESTRELA FLAMIGERA ou FLAMEJANTE
quer dizer GNOSE, Sabedoria. "A letra G, gravada ou incrustada na
ESTRELA que se ve nos Templos e, para o companheiro, a inicial da
palavra Geometria, a quinta das ciencias; foi substituida pelos ma-
gons do Rito Mo-
derno ao IOD dos
hebreus ou primeira

letra da palavra
JEOVA. O IOD sig-

nifica principio na
interpretagao caba-

listica. Para os
Mestres conserva a
significagao natural,

a ideia, a imagem, o
nome de Deus
(37)." "A ESTRELA
FLAMEJANTE que
se ve nos Templos
Magon icos — reve-

la um ex-magon —
traz no meio a letra

G. Faz-se crer aos
iniciados que e a
primeira letra da pa-

lavra inglesa GOD,
Deus. Mas aos verdadeiros eleitos, aos Kadoschs, grau 30, se explica
que significa GNOSE. A magonaria e, portanto, a herdeira direta da
GNOSE (38)!"

No brasao magonico da Republica Brasileira de 1889, vemos a
ESTRELA FLAMIGERA ou ESTRELA FLAMEJANTE, ja magonica-
mente explicada. No centro, desapareceu o G da GNOSE, vendo-se
em seu lugar o clrculo de estrelinhas dos Estados e o Cruzeiro do Sul.

O G pode ser facilmente figurado por uma linha unindo as estrelas

dessa constelagao. Entre os dois raios voltados para baixo, aparece o
copo em cruz de uma espada. Que e? Consultemos os mestres de

Estreta flamejante dos templos ma9onicos. segundo a
obra de Henri Durville.
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ocultismo e magonismo, e veremos que e simplesmente o GLADIO

MAQONICO, que simboliza a luta e a igualdade magonicas, a guarda

dos misterios e o domfnio da natureza. O GLADIO ESTA SEMPRE
LIGADO A ESTRELA FLAMEJANTE”, formando ambos um conjunto

simbolico inseparavel (39).

O estudo que acabamos de fazer demonstra a saciedade que a

marca da Republica nao nasceu do acaso, nem do mau gosto prover-

bial dos positivistas, ou ainda da pouca inteligencia de um gravador

estrangeiro. Foi propositalmente escolhida e tem alta significagao

secreta magonica.
Pouco depois

E sirel a flamejante e glaudio magonico,

impostos disfargadamente a republica brasilelra.

de proclamada a

Republica, oGover-
no Provisorio rece-

bia este oficio signi-

ficative: "Ao Gover-

no Provisorio dos

Estados Unidos do
Brasil. Saude e fra-

temidade! O
GRANDE ORIEN-
TE DO BRASIL, em
nome e como Re-

presentante da OR-
DEM MAQONICA,
dirige sua respeito-

sa saudagao ao
Governo Provisorio

da Republica dos

Estados Unidos do

Brasil, ao qual de-

clara ADERIR E

OBEDECER, dando assim uma GARANTIA CERTA DA ORDEM
PUBLICA E DA REORGANIZAQAO DO PAIS. Rio de Janeiro, 20 de

novembro de 1889 (40).” O documento e formidavel! Em primeiro

lugar, como e que a magonaria ja sabia em 20 de novembro de 1 889,

cinco dias apos a proclamagao da Republica, que esta iria ser Estados

Unidos do Brasil? A forma federativa foi consagrada em 1891 pela

Constituinte. Como e que sabia? Ou isso estava no piano que se devia

seguir e se seguiu? Em segundo, por que a adesao e obedienda da

magonaria importavam numa garantia certa da ordem publica? Isso
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equivale a confessar que ela, magonaria. e quem perturbava a ordem
publica... A confissao e mais do que transparente, como opina o
documentado P. Rosen (41).

Ate quando o Povo Brasileiro tolerara que matem suas traaigoes

vitais e o ofendam na sua dignidade, impondo-lhe como escudo natio-

nal emblemas cabalisticos de uma Seita secreta ligada ao judaismo
international? Ate quando?...





APENDICE



O SUPREMO PONTIFICE PIO IX FULMINA
A MAQONARIA BRASILEIRA

PARA conhecimento dos catolicos, abaixo transcrevemos da
"Exortoei in ista ditione", de 29 de abril de 1 876, dirigida aos bispos do
Brasil pelo Pontifice Pio IX, o seguinte trecho:

"Entretanto, para que em assunto tao grave nao possa restar

duvida alguma nem haver lugar a algum engano, Nos nao omitimos,

nesta ocasiao, novamente declarar e confirmar que as sociedades
magonicas QUER AS QUE EXISTEM NESTE PAIS, quer em qualquer

outra parte do mundo, sociedades que muitos ou ENGANADOS ou
ENGANADORES afirmam so terem em mira a utilidade e o progress©

social, e o exercicio da mutua beneficencia, ACHAM-SE PROSCRI-
TAS E FULMINADAS PELAS CONSTITUTES E CONDENAQOES
APOSTOLICAS, E QUE TODOS OS QUE DESGRAQADAMENTE
SE ALISTARAM NAS MESMAS SEITAS INCORREM ipso facto EM
EXCOMUNHAO MAIOR RESERVADA AO ROMANO PONTIFICE.

Desejamos porem vivamente, Veneraveis Irmaos, que, ou por

vos mesmos ou por vossos cooperadores, admoesteis aos fieis a

respeito de tao perniciosa peste e vos esforceis por conserva-los

imunes da influencia dela, LANQANDO MAO DE TODOS OS MEIOS
AO VOSSO ALCANCE. E, com nao menor solicitude, recomendamos
ao vosso zelo que, pela pregagao da palavra de Deus e por oportunas

instrugoes, cuidadosamente se ensine a esse povo cristao a doutrina

religiosa; pois bem sabeis a grande utilidade que desta parte do
sagrado ministerio, quando bem desempenhada, resulta para o reba-

nho cristao, e, quando negligenciada, os gravissimos danos que dai

procedem."

Note-se a data desse documento. E o epilogo da triste questiio

religiosa e da perseguigao a Igreja Brasileira, feita pela magonaria
sob o comando do Grao-Mestre Visconde do Rio Branco, ao mesmo
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tempo Presidente do Conselho de Ministros do Imperador D. Pedro II.

Foi esse o resultado de tanta calunia e injuria, de tanta blasfemia, da

iniqua prisao e condenagao dos Bispos do Para e de Olinda.

A carta de Pio IX e a resposta a famosa mentira diplomatica— a

celebre carta Gesta tua non laudantur, inventada pelo governo ma-

gonico.

Assim, pois, ficaram subsistindo as condenagdes da Magonaria

brasileira pelo Papa.
Quanto ao fim real da Magonaria — a destruigao da Religiao de

Jesus Cristo— nao sabemos explicar porque ainda ha quern duvide,

tantas sao as declaragoes dos proprios chefes em todos os tempos, e

tantas as enciclicas de todos os Papas, desde Clemente XII no meado

do seculo XVIII, que profeticamente denunciou os males que aquela

seita faria a sociedade: e isso anos antes da Revolugao Francesa!

A MAQONARIA EM AQAO

Os reais autores da revolugao de 1 5 de Novembro, pretendendo

impor a Republica, tal qual a tinham engenhado e engendrado,

eram bastante habeis para se nao deixarem iludir pela falta de resis-

tencia a revolta, e ate pelo entusiasmo de momento do povo, avido de

mudangas e ignorante dos intuitos dos cabegas Bern compreende-

ram estes que, quando viesse a luz meridiana o feto monstruoso

gerado no ventre da magonaria, da repugnanda de uns e da repulsa

formal de outros sucederia a falta de armas que o adotassem: era

necessario alimenta-lo artifidalmente, como tern sido ate hoje.

Deixemos as metaforas; digamos francamente a verdade, sem

parabolas. E tempo de faze-lo. Nao convinha absolutamente, a esta

Republica, uma eleigao verdadeira que seria a completa condenagao

dela. E nem convem, enquanto nao desaparecer a geragao que co-

nheceu a monarquia, enquanto nao estiverem senhores de suas posi-

goes a rapaziada que ela vem educando no sistema de materialismo

e ateismo que e a sua essencia. Porque esta Republica, consciente

ou inconscientemente, e o produto do odio mais ao Rei dos Seculos

do que mesmo a dinastia de Braganga ou a outra qualquer dinastia

reinante, muitas das quais Ihe sao mais simpaticas do que uma

Republica crista...
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Porque esta Republica e a revolugao rolando sobre a sociedade
crista o seu carro, mais destruidor do que o da deusa Kali da India em
Jaggernat. Esta Republica e a mesma da Franga e de Portugal.

Se a Princesa Imperial se prestasse a pactuar com o pestilento
liberalismo, muito provavelmente sucederia mansamente ao veneran-
do Imperador.

Porque esta Republica chama-se magonaria em agao, e o
povo brasileiro ainda nao esta bastante magonizado para que se Ihe
confie hoje a maioridade eleitoral, e muito menos o estava em 1889,
embora ja bestializado, como disse Aristides Lobo.

Querem uma prova historica? Ai vai:

Quando se proclamou a Republica, alguns dos chefes, en-
ganando-se sobre os sentimentos e opinioes do velho propagan-
dista Joaquim Felicio, e talvez lembrando-se que ele fora filiado a
magonaria, quando estudante em S. Paulo, chamaram-no ao Rio
e confiaram-lhe a confecgao de uma lei eleitoral.

Acompanhamos o honesto anciao nas suas cogitagoes e
elucubragoes. Fez ele o esbogo de urn sistema de representagao
proporcional, de garantias a todos os partidos, de qualificagao
real de todos os ddadaos ativos para a votagao dos represen-
tantes do povo nas municipalidades, e de uma triagem para os
eleitores dos cargos mais elevados, etc. Queria ele entregar ao
Poder Judiciario, cuja absoluta independence deveria ser inata-
cavel, o julgamento das eleigoes impugnadas Opinava que, uma
vez terminada a eleigao, o reconhecimento dos poderes, por ela
conferidos, era uma questao de direito, que nao podia ser decidi-

da pelas paixoes partidarias dos corpos eletivos. Opinava por
uma quase oligarquia judiciaria, como a unica solugao a esses
pleitos, em vez de confia-la a sentenga de maiorias irresponsa-
veis individualmente.

Nao podemos aqui expor todo o arcabougo da lei eleitoral

projetada por Joaquim Felicio "com o fim de obter uma expres
sao exata da vontade pessoal". E para que o fariamos depois do
acolhimento que teve a simples e sudnta exposigao dela ao
Governo Provisorio?

Avalie-se o pasmo dos ministros e a sua decepgao diante de
tanta ingenuidade 1

Com esse sistema— disseram eles— amanha estara restaura-
da a monarquia.
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So por atengao as suas cas, nao Ihe responderam com uma
gargalhada... Delicadamente o dispensaram da comissao, e, poucos

dias depois, publicava-se o celebre regulamento Alvim para as elei-

goes (?) que deveriam indicar quern aprovaria o projeto da Constitui-

gao,— extrato fluido da revolugao magonica, como o reconheceu com
desvanecimento o Gr.-. Or.-, do L.\, o qual fora a 1

a potencia que

reconheceu a Republica, como sua digna filha — a 16 de abril de

1889: ja o demonstramos documentadamente.
Por descuido, vieram eleitos alguns catolicos. Estes, com os

positivistas nao magons — filosofos, doutrinarios ingenuos — fize-

ram maioria de surpresa e de poucos votos, emendando o projeto no
sentido de libertar as Igrejas, embora mantendo intacto o horri'vel

decreto de banimento de toda ideia religiosa na politica.

Tivemos, pois, uma Republica ateia, e, portanto, fundalmente

materialista, em vez da Republica anti-crista como as de Franga e

Portugal.

Contentou-se com isso o magonismo, e com razao. Nao convi-

nha pretender logo tudo explicitamente na America: implicitamente

ficou o essencial: sem Deus nao ha povos governaveis, ha povos

dominaveis.

A. FELlCIO DOS SANTOS
(Dojornal cat6lkx> “A Unlao"— Setembco de 1927.)

A PROFECIA DE BENJAMIN FRANKLIN

Benjamin Franklin, urn dos Americanos mais eminentes que ate

hoje viveram e cujo nome nunca se esquecera, declarou por ocasiao

da promulgagao da Constituigao Americana, isto e, ha 150 anos,

perante toda a assembleia:

"Em qualquer pais, onde os judeus procuram se estabelecer

em maior quantidade, desrespeitam a moral etica e a honradez

comercial; isolam-se, em vez de se assimilarem. Trogam da
religiao crista e procuram trabalhar contra a mesma, nao concor-

dando com os respectivos costumes religiosos do pais. Criam

nos diversos paises onde residem, estados independentes, e em
todos casos e partes, onde as autoridades procuram evitar isso
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causam a ririna do respectivo pais. Por exemplo: Espanha e

Portugal.

Desde ha 1 700 anos que os judeus se queixam que foram

expulsos da Palestina. Mas se hoje o mundo Ihes desse outra

vez a Palestina, achariam motivos quaisquer para nao voltarem

para la. Por que? Porque todos os judeus sao vampiros, e vam-
piros nao vivem de vampiros.

Eles nao podem viver por si proprios.

Eles exploram os povos cristaos e prejudicam todas as

outras nagoes, com excegao de sua propria raga.

Se os senhores nao os excluirem da Constituigao dos Esta-

dos Unidos, eles, dentro de 200 anos, terao entrado em tao

grande quantidade em nosso pais, que o dominarao e engoli-

rao. Modificarao a nossa forma de governo, pela qual nos, Ame-
ricanos, demos nossas vidas e nosso sangue, e pela qual arris-

camos a nossa liberdade.

Se os senhores nao os excluirem. entao nossos descenden-
tes terao, dentro de 200 anos, de trabalhar somente para os

judeus, que, sentados em suas poltronas estofadas, contarao

somente o dinheiro por nos ganho.

Previno aos senhores! Se nao excluirem os judeus por

todos os tempos, seus filhos os condenarao em seus tumulos. Os
judeus sao asiaticos e nada mais, qualquer que seja o lugar onde
tenham nascido.

Costumes e usos judaicos nao servem para a vida dos
Americanos, mesmo que o judeu viva dez geragdes em nosso
meio. Um leopardo nao deixa os seus costumes. Os judeus sao
asiaticos e, podendo entrar aqui, um perigo para o nosso pais.

Deviam scr excluidos constitucionalmente."

NOTA— Benjamin Franklin, Diretor Geral dos Correios, fez em 1776 a

declaragao da independence dos Estados Unidos da America e conseguiu,

como ministro plenipotenciario em Paris, o reconhecimento da mesma pela

Inglaterra. De 1784 a 1788, foi Presidente do Congresso da Pensilvania.

Celebre pela sua invengao do para-raios. Era magon. Conhecia, portanto, de

perto as forgas secretas. A sua profecia sobre o "futuro judaico" dos Estados

Unidos e notavel!
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O MINISTERIO DO SANGUE

Sobre o crime ritual judaico, exerddo geralmente contra criangas

cristas, eis o que escreve documentadamente Eduardo Drumont, no

seu livro “La France Juive", 23“ ed., Flammarion, Paris, t. II, pgs. 381

e segs.:

"Hipocrita entre os franco-magons e protestantes, e sobretudo

exagerada por esse servilismo que leva certos homens a se porem
sempre do lado do mais forte, a perseguigao religiosa toma, com os

judeus, urn carater de aspereza todo especial. Nada para eles mudou.

Odeiam o Cristo hoje como o odiavam no tempo de Tiberio Augusto.

Cobrem-no com os mesmos ultrajes. Vergastar o crucifixo na sexta-

feira Santa, profanar as hostias, macular as imagens sagradas era o

grande prazer do judeu na Idade Media. E o seu grande prazer ainda

agora. Outrora, atacava os corpos das criangas; nos nossos dias

perverte suas almas com o ensino ateu. Sangrava em outros tempos.

Presentemente envenena. Que varia mais?

Verificando a persistence desses sentimentos de odio dos ju-

deus, e impossivel nao falar um tanto longamente do seu sacrifice

sangrento, acusagao mil vezes provada e contra a qual continuam a

se defender com o aprumo que os caracteriza.

Existiu realmente esse uso? A proposito do caso de Tiszla Elzlar,

Renan passou aos judeus um certificado de bom procedimento. "En-

tre as calunias geradas pelo odio e pelo fanatismo, escreveu, nao ha

mais absurda do que aquela que afirma que os judeus derramam

sangue por ocasiao de suas festas religiosas. Acreditar em semelhan-

tes historias e uma loucura monstruosa.”

Infelizmente inumeros fatos contradizem o suspeitissimo teste-

munho de Renan.

Em 1 071 ,
em Blois, os judeus crucificaram uma crianga e depois

a langaram ao rio. Em 1 1 1 4, em Norwich, na Inglaterra, um menino de

doze anos foi atraido a uma casa de judeus, onde sofreu os mais

horrendos suph’cios. Em 1179, o menino que a Igreja venera sob o

nome de Sao Ricardo e cuja festa se celebra a 25 de margo, foi

assassinado pelos judeus no dia da Pascoa. Em 1181, outro menino,

Radberto, foi morto pelos judeus, tambem na Pascoa. Em 1236, perto

de Haguenau, tres criangas de sete anos foram imoladas pelos ju-

deus. Em 1244, um pequeno cristao foi martirizado. Em 1255, um
menino de Lincoln, Hugo, foi sequestrado ate o dia da Pascoa judaica,
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quando foi crucificado em presenga de judeus vindos de todos os
recantos da Inglaterra. Em 1257 e em 1261, houve atentados identi-

cos em Londres e em Wellsenbourg. Em 1261
,
em Pforztzheim, perto

de Baden, estrangularam uma menina de sete anos. Em 1283, em
Moguncia, os judeus sangraram uma crianga vendida pela propria
ama. Em 1285, sangraram outra em Munich. Em 1286, martirizaram
durante trC-j dias urn rapazinho de 14 anos, chamado Uthernher. Em
1287, mataram na Pascoa o rapazinho Rodolfo, em Berna. Em 1292,
1293 e 1295, repetiram-se fatos identicos em Colmar, Crems e ainda
em Berna. Em 1303, degolaram o pequeno Conrado. filho de urn
soldado. Em 1345, degolaram o bem-aventurado Henrique. Em 1401

,

em Dussenlofen, no Wurtemberg, teve a mesma sorte uma crianga de
quatro anos. Em 1407, os judeus foram expulsos desse pais, depois
da pratica de crimes semelhantes. Em 1429, em Rovensbourg, Luiz
Von Bruck foi sacrificado pelos judeus de quern era copeiro, durante a
Pascoa. Em 1454, na Castela, esquartejaram uma criancinha e cozi-

nharam-lhe o coragao. Em 1462, o menino Andre, beatificado pela
Igreja, foi imolado. Em 1475, houve o martirio do beato pequeno
Simao, em Trento. Em 1480, os mesmos crimes em Treviso e na
Venecia. Em 1486, os judeus sangraram seis criangas em Ratisbona.
Em 1 503, o proprio pai de uma crianga entregou-a aos judeus para o
sacrificio. Em 1520, em Biring, foram sangradas duas criangas. Em
1541, os judeus torturaram durante tres dias seguidos o menino
Miguel, de quatro anos. Em 1547, em Rave, dois judeus crucificaram
o filhinho de urn alfaiate. Em 1 569, o judeu Jacob de Leozyka degolou
urn menino. Em 1574, em Punia, na Lituania, o judeu Joaquim Smiei-
lavicz assassinou uma menina de sete anos. Em 1597, nas cercanias
de Siyalow, os judeus sangraram uma crianga para aspergir com seu
sangue a nova sinagoga. Em 1550, em Ladaen, o menino Mateus
Jillech, de cinco anos, foi morto pelos judeus. Em 1 670, o judeu Rafael
Levi foi queimado vivo por ter sangrado uma criancinha.

Fatos analogos passam-se todos os dias no Oriente.
Todos esses crimes estao atestados por numerosos historiado-

res, cujos testemunhos alongariam sobremaneira este trabalho. O si.

Rupert, na sua ‘Historia da Sinagoga", citou algumas das mais im-

p essionantes narragoes.

Nao ha escritor da Idade Media que se nao retira a tais fatos
como coisa comunissim;..

O cronista saxao que menciona tudo o que se passa em volta de
si, sem se esquecer de notar ate o tempo que esta fazendo, narrou o
assassmio do menino de Norwich: "Naquele tempo, os judeus de
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Norwich compraram uma crianga crista antes da Pascoa e a tortura-

ram com as mesmas torturas feitas a Nosso Senhor, pendurando-a de

uma corda na sexta-feira Santa. Queimaram-na depois. Pelos seus

maravilhosos milagres, o povo a chama Sao Guilherme."

E: Chaucer talvez o mais interessante a consultar sobre o caso. O
grande poeta do seculo XV, que repousa em Westminster e sobre cujo

tumulo gravaram alguns lindos versos de "A flor e a folha", foi o mais

exato pintor dos habitos de seu tempo. Os "Contos de Canterbury"

("Canterbury Tales") sao uma especie de Decameron a que serve de

pretexto e moldura a peregrinagao as reliquias de Sao Tomas Becket,

que representou grande papel na vida inglesa de antanho e todos os

anos atraia ao celebre santuario centenas de milhares de viajantes,

nao so da Inglaterra, como dos mais longinquos paises. Reunidos por

acaso peregrinos de todas as condigoes: um advogado, um fidalgo do

campo, um capitao de navio, um medico, uma parteirade Bath, "viuva

de cinco maridos somente", e uma superiora de convento, convem, a

fim de matar o tedio da viagem, contar cada qual uma historia. Nenhu-

ma mais tocante do que a que conta a Priora e que e a historia do

filhinho de uma viuva sangrado pelos judeus em odio a Jesus Cristo. .

.

No seu na de 1® de abril de 1 882, "La Civilta Catolica" reproduziu

todos os documentos relativos ao processo de Trento, em 1475,

conservados nos arquivos do Vaticano.

Nada mais estranho do que os pormenores desse processo que

sao de incontestavel autenticidade. Nada mais empolgante do que as

proprias confissoes dos acusados. Revela-se bruscamente a nossos

olhos todo um lado da vida do passado. Um judeu idoso, Moises o

Velho, com 80 anos, serviu-se de sangue cristao durante toda a sua

vida. I sac de Colonia e Ricardo de Brescia eram negociantes de

sangue cristao e o forneciam por encomenda. Urso de Saxe era seu

caixeiro viajante, o representante comercial dessa horrenda industria.

la de cidade em cidade, de gueto em gueto, oferecendo a pavorosa

mercadoria, com uma carta de apresentagao de seu rabino Spring.

Outro dos acusados, Vitale, anagrama de Levita, tivera como iniciador

seu tio Salomao, que habitava perto de Milao, em Monza. Geralmente,

o sangue era misturado a um bolo de forma triangular, que, sem
duvida, deu a ideia do triangulo magonico.

Nos tempos modemos, o processo de Rafael Levi, julgado em
Metz, em 1670, e tambem muito interessante. Nao cabe aqui a argui-

gao de tempo muito afastado, de superstigoes e atraso. A coisa

ocorreu em Franga no fim do seculo XVII. Todos os documentos estar



a disposigao da critica. Ha neles todos os elementos de um drama
emocionante. Se os judeus nao abafassem obstinadamente tudo o
que Ihes desagrada, se se tratasse de um catolico, ja se teria contado
esse processo celebre mil vezes e em fasciculos ilustrados.

Para esse processo temos um guia excelente, a relagao de
conscienciosfssimo historiador, Amelot de la Houssaye, sob o titulo:

"Resumo do processo feito aos judeus de Metz". Um padre do Orato-
rio, Ricardo Simao, procurou timidamente atenuar os fatos num traba-

Iho que reproduziu mais tarde no primeiro volume de sua "Biblioteca
Critica”, porem era conhecido o gosto do paradoxo que dominava o
religioso que assinava desse modo uma noticia sobre ele proprio,

encontrada em Dieppe, em 1863: R. Schimeon ben Joachim.
Seja como for, as reservas de Ricardo Simao nada diminuem da

realidade dos fatos, minuciosamente circunstanciados:

Depois do caso de Rafael Levi, que nao deixa a menor duvida, o
mais notavel crime ritual e o assassinio do padre Tomas, em Damas-
co, em 1840, cujas menores particularidades sao conhecidas, cuja
evidencia e impossivel negar, porque isso ocorreu em pleno seculo
XIX. Por ocasiao do caso de Tisza Elzlar, o jornal "Uniao da Alsacia
Lorena" resumiu como meridiana clareza o famoso processo.

Ao passar o padre Tomas pela porta de um israelita, na tarde de
5 de fevereiro de 1 840, este, que se chamava David Harari, convidou-
o a entrar. O sacerdote nao podia desconfiar daquele convite, porque
David Harari era considerado o judeu mais piedoso de Damasco. Mai
se fechou a porta, David Harari, seus dois irmaos, seu tio e mais dois
judeus precipitaram-se sobre o infeliz padre, imobilizando-o, amarran-
do-o e amordagando-o.

A noite, inquieto porque o sacerdote nao voltava, seu criado
cristao, Ibrahim Amoran, foi procura-lo no bairro judeu, onde sabia que
tinha ido. Teve a mesma sorte do amo. Foi agarrado e sangrado pelos
judeus, que se tinham reunido "para obter sangue cristao e po-lo no
doce pao da festa do Purim”.

O desaparecimento dos dois homens deu na vista. O consul
frances tomou o caso a peito e exigiu um inquerito. Sabia-se que o
barbeiro judeu Soliman fora chamado aquela noite a casa de David
Harari. Prenderam-no, interrogaram-no e confessou tudo. Acharam-
se os restos mortais do padre e agarraram-se os criminosos.



A raga judaica, dando admiravel exemplo de seu espirito de

solidariedade, pos toda a Europa em movimento. Cremieux e Monte-

fiore foram a Damasco, mas nao puderam impedir a condenagao que

era inevitavel diante de fatos provados, demonstrados, indiscutiveis;

mas arrancaram do vice-rei, fazendo pesar sobre ele com toda a forga

a finanga judaica cosmopolita, o perdao dos condenados..

.

No seu na de 1 5 de junho de 1883, “O Monitor de Roma" citava

os seguintes fatos recentes: "Ha alguns anos, em Esmirna, escrevia-

Ihe seu correspondente em Constantinopla, ao aproximar-se a Pas-

coa judaica, foi roubada uma crianga pertencente a uma das principals

fami'lias gregas da cidade. Quatro dias mais tarde, o pequeno cadaver,

todo esburacado de alfinetadas, deu a costa. Louca de dor, a mae
acusou os judeus do crime. A populagao cristao levantou-se em
massa e foi ao bairro judaico, onde matou mais de seiscentos judeus.

No ano passado, em Balata, gueto de Constantinopla, um menino foi

atraido a uma casa judaica, onde mais de vinte testemunhas o viram

entrar. No dia seguinte, seu cadaver boiava no Corno de Ouro. Como
consequencia, houve outro motim. Em Galata, deu-se a mesma coisa.

O advogado Serulos, que gozava do maior renome na comunidade

grega, enviou um memorial a todos os representantes das nagoes

cristas em Constantinopla, pedindo justiga e implorando vinganga. Os
judeus subomaram a policia turca que deu sumigo aos interrogators

e depoimentos das testemunhas. Obedecendo a ordens vindas do

alto, o patriarcado ecumenico fez dedarar por medicos estipendiados

que a mae da crianga desaparecida estava presa de alienagao mental.

Abafou-se o caso, apesar dos esforgos do advogado Serulos e os

judeus depositaram no patriarcado uma quantia suficiente para o

pagamento de uma pensao a mae da crianga sumida.
"

No comego de 1883, duas criangas pertencentes a fami'lias mal-

tesas foram roubadas por um judeu. Com as informagoes fornecidas

pelo pai de uma das criangas, sr. Caruana, o jornal "Estambul" cha-

mou a atengao da policia para o fato e reclamou energicamente a

punigao do culpado. O caso ecoou formidavelmente na cidade e

revoltou toda a populagao.

Sua Excelencia o Paxa Bahri, chefe de policia de Pera, e o

comissario de policia de Galata, encarregado da abertura do inquerito,

convencidos por mil razoes monetarias, abstiveram-se de interrogar o

pai, a mae e a madrinha das pequenas vitimas, assim como um
agougueiro turco que as arrancou das maos do judeu.

O "Estambul" recusou-se a desmentir a noticia, embora para isso

Ihe oferecessem uma subvengao de mil francos por mes. Que fizeram



os judeus? Mediante uma gorgeta de seis mil libras, isto e, uns trinta e
sete mil francos, obtiveram a supressao do jornal e tudo foi abafado.

Sem poder negar fatos dessa ordem, os judeus pretendem sem-
pre que sao atos de ferocidade individual e nao o cumprimento de um
preceito liturgico. Ainda ai a ciencia alema os convence de mentira. O
doutor Justus, em uma brochura publicuda em Paderborn, ‘‘Judeus
Spiegel”, declara: "Os livros teologicos dos judeus se dividem em
duas categorias, isto e, Peschath e Kabala. A primeira classe, perten-
cem o Talmud e o Schulchan. Ora, segundo o Schulchan Aruch, NAO
E PECADO UM JUDEU MATAR UM CRISTAO (Leis 50 e 81). No
Talmud publicado em Amsterdao, em 1646, SE ORDENA AOS JU-

f DEUS EXTERMIN/\R OS DISCIPULOS DO NAZARENO (Sanhedrin
Pireck X, Cheleck e Aboda, Sarah Direck l).“ Le-se algumas paginas
mais adiante: E espantoso que o sangue das Klipoth, isto e, das
raparigas nao judias, seja tao agradavel sacrificio ao Ceu. f= tanto que
DERRAMARO SANGUE DE UMA RAPARIGA NAO JUDIA E SACRI-
FICIO TAO SANTO QUANTO O DOS MAIS PRECIOSOS PERFU-
MES E, AO MESMO TEMPO, UM MEIO DE SE RECONCILIAR COM
DEUS E OBTER SUA BENQAO."

Alias, a questao foi plenamente elucidada em um livro curiosissi-

mo: "Refutagao da religiao dos judeus e de seus ritos por demonstra-
gao do Velho e do Novo Testamento". O autor era um judeu, nascido
no seculo passado e"de rabino tornado monge.

Nada mais singular do que o destino desse livro, mesmo para os
que conhecem o cuidado com que os israelitas fazem desaparecer
tudo quanto possa esclarecer a opiniao a seu respeito. Publicado
primeiro em 1803, em lingua moldava, foi traduzido em grego moder-
no por Joao de Giorgio e em arabe pelos orientals, que, vitimas

seculares dos judeus, se interessam pela questao judaica muito mais
do que pensamos. Reimpresso varias vezes na Romenia, em Cons-
tantinopla e diversas cidades do Oriente, sempre desapareceu. A
proposito escrevia um habitante de Damieta: "Pode-se dizer que
possui grande tesouro quern tern uma copia e mais rico ainda quern
dispoe de um exemplar impresso. A razao disso e o ouro judaico que
procura fazer desaparecer do mundo ate a lembranga dessa obra.”

Nova edigao impressa em grego apareceu em 1 834, na tipografia

patriarcal. Foi de um exemplar dessa edigao, ela propria tornada
rarissima, que ilustre saoio italiano tirou e traduziu o capitulo especial-

mente consagrado ao rito do sangue, obra dada a lume em 1883 sob
o titulo: "II sangue cristiano nei riti etracci della moderna sinagogua—
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revelazioni di neofito ex rabino monaco greco per la prima volta publi

cate in Italia versione del greco del professore N. F. S."

NOTA — Diante de documentagoes dessa ordem nao nos podia as-

sombrar o testemunho dos historiadores dos Muckers, de que eles pratica-

vam o crime ritual.

Em fevereiro de 1936, o jornal ingles “The Fascist" procurou provar que

ofilho de Lindbergh fdra vitima de um crime ritual judaico, sendo a execugao

de Hauptmann o melhor meio que o ouro de Israel achara para desviar as

suspeitas.

Chamamos a atengao dos nossos leitores que ainda nao tenham,

gragas a moderna educagao judaica, perdido a capacidade de refletir, &que-

les em que a leitura dos jornais e o habito de aceitar opinioes sob medida,

nao embotou a faculdade de observar e discernir, para os constantes desa-

parecimentos de criangas, de que nunca mais se sabem notidas e com cuja

sorte a policia nem se inquieta. O numero de cristaos "desaparecidos" 6

verdadeiramente assombroso. Perguntamos ainda se, entre os anuncios dos

jornais de pessoas que nunca mais voltaram para casa, se encontra alguma

vez um judeu. Por que ser£ que judeu nao some?
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